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/ O verdadeiro Hobbysta, amante incondicional da Eletrônica, não “perde" nenhum 
'tempinho livre: aproveita-o para ler e acompanhar suas publicações prediletas (A.P.E. "na 

frente”, é claro..,), realizar montagens e Experiências, enfim, APRENDER FAZENDO e 
PRATICANDO o seu Hobbyl 

Nem precisamos lembrar que, com a (tão esperada...) chegada das Férias de meio 
de ano, as oportunidades de praticar o Hobby eletrônico se ampliam naturalmente, já que a 
maioria de Vocês, estudantes principalmente, ficam “liberados” do tempo normalmente 
dedicado â Escola, essas coisas! Com isso, vaie lembrar que, independente de ondeo ca¬ 
ro Leítor/Hobbysta for passar as suas Férias, o seu “sagrado” exemplar de A.P.E. poderá, 
confortável e seguramente ser encontrado^ “lá” mesmo, de Norte a Sul, de Leste a Oeste 
desse nosso imenso Brasil! São dezenas de milhares de Bancas, quiosques, livrarias e 
pontos de venda espalhados por todo o território nacional, abrangidos pela nossa efetiva 
distribuição! E tem mais uma coisinha para não esquecer o dia de “aparecimento" da 
A.P.E. nas Bancas é o mesmcn em qualquer cidade do País em que o caro Hobbysta este¬ 
ja! Dessa forma, é bom “correr" para não perder seu valioso exemplar de coleção, no 
mesmo dia do mês nb qual normalmente o Leitor vai “pentelhar” o “cara” da Banca... 
(“- Já chegou a minha A.P.E., hein, hein...?”). 

Ferias são também uma excelente oportunidade para que os “Leitores novos”, 
recém-“chegantes” à Turma (Vocês que só agora conheceram A.P.E. e - como acontece 
com todos - também se “apaixonaram”...) se atualizem, solicitando (tem um Cupom para 
isso, em algum lugar da Revista...) os anteriores, de modo a completar a inestimável Co¬ 
leção dessa verdadeira “cartilha” do Hobbysta, uma Revista de consulta permanente, já 
que traz, mensalmente, tantas idéias e circuitos (passíveis de tantas adaptações, apli¬ 
cações e experiências...) que um único e “mísero” mês, quase sempre não é suficiente pa¬ 
ra “ir fundo” em todos os projetos, montagens e possibilidades...! 

Para não “perder o costume", A.P.E. nç 47 traz uma “pá” de projetos, enfatizando 
os de fácil realização, com nítidas “intenções” de atender aos que “olham” Eletrônica co¬ 
mo um interessante e fascinante lazer (MICRO-SIRENE DE POLÍCIA 2, MOBIL1GHT EX¬ 
PANSÍVEL, DADO AUTOMÁTICO, 2 CAIXINHAS DE MÚSICA ELETRÔNICAS...), mas 
sem esquecer dos profissionais (DUPLO ALARME DE TEMPERATURA, INDUSTRIAL), 
dos que “curtem” Eletônica e Música (3 GUITARRAS EM 1 AMPLIFICADOR) e dos que 
gostam de montagens “utilizáveis” e versáteis (como o MINI-INTERCOMUNICADOR, que 
tanio pode ser usado como simples brinquedo, quanto em aplicações “sérias” as mais di¬ 
versas)! 

Aproveitamos ainda para lembrar que a maioria das montagens aqui mostradas, por 
especial convênio com a EMARK ELETRÔNICA (concessionária exclusiva dos KITs do 
Prof. BÊDA MARQUES) estão disponíveis na forma de KITs completos, conjuntos de com¬ 
ponentes, placa, instruções detalhadas (incluem até o “fio” de solda...!), o que facilita so¬ 
bremaneira ao Leitor, o desenvolvimento do seu Hobby, bastando fazer a solicitação es¬ 
pecifica do material desejado, pelo Correio, usando para isso o Cupom encontrado junto 
ao respectivo Anúncio/Catálogo! 

Enfim: A.P.E. está sempre com o Leitor/Hobbysta, e vai acompanhá-lo, inclusive, 
nestas Férias, não importando para onde o distinto “fuja”...! Bom divertimento, e fiquem 
conosco! 
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Aqui sáo respondidas as cartas dos Leitores, tratando exclusivamente 
de dtívidas ou questões quanto aos projetos publicados em A.P.E. As 
cartas serão respondidas por ordem de chegada e de importância, res¬ 

peitando o espaço destinado a esta Seção. Também são benvindas car¬ 

tas com sugestões e colaborações (idéias, circuitos, “dicas”, etc.) que, 
dentro do possível, serão publicadas, aqui ou em outra Seção específi¬ 

ca. O critério de resposta ou publicação, contudo, pertence unicamente 
d Editora de A.P.E., resguardando o interesse geral dos Leitores e as 
razões de espaço editorial. Escrevam para: 

“Corceio Técnico”, 

A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA. 

Rua General Osório, 157 - CEP01213-001 - São Paulo-SP 

“Montei, para meu filho Ricardo (outro 
"taradinho” por Eletrônica, apesar dos 
seus 7 anos de idade...) a PULSEIRA 
DE SUPER-HERÓI, que saiu em APE 
n- 44Improvisei facilmente a caixinha 
de pulso, adaptando-lhe uma pulseira de 
plástico, removida de um “falso relógio” 
de brinquedo, adquirido por algims 
“tostões"... O resultado ficou muito bom, 
tudo funcionando rigorosamente de 
acordo com as descrições contidas na 
matéria... Tenho um transdutor piezo, ti¬ 
po “moeda”, que aproveitei de um des¬ 
montado chaveirinho “musicar, e tentei 
acoplá-lo à PUSH, sem sucesso... Liguei 
juntamente com as saídas para os LEDs, 
do Integrado 4060, mas o máximo que 
consegui foi um distante “toque”, que se 
manifesta muito raramente (ocorrendo 
um fraco “clique" apertas no momento 
em que um dos LEDs acende...). Queria 
saber se existe uma melhor maneira de 
se acoplar a cápsula piezo ao circuito 
(talvez com a interveniência de um 
transístor ou coisa assinu..) de modo a 
obter um efeito sonoro simultâneo à ma¬ 
nifestação dos LEDs... Obviamente que 

'■a adaptação não pode ser feita a partir 
de muitos componentes extras, já que is¬ 
so arruinaria a miniaturização original 
da montagem...” - Paulo de Tarso No¬ 
gueira • Campo Grande - MS. 

Já que Você tem um transdutor piezo 
mini, daqueles tipo “pastilha” ou “moe¬ 
da”, a coisa não é difícil, Paulo...! Ob¬ 
serve a figura A, onde indicamos (com 
asteriscos) os pontos de ligação para a 
dita cápsula, de modo a oferecer o me¬ 
lhor aproveitamento dos sinais interna- 
mente gerados pelo clock da PUSH; 
basta fazer a conexão dos fiozinhos ori¬ 
ginais da pastilha piezo (a figura 
também mostra onde tais fiozinhos de¬ 
vem lazer contato, na própria “moeda” 
transdutora...)aos pinos 8 (Entrada da 
alimentação negativa) e 9 (saída de mais 

alta Frequência do clock interno do 
4060). Com isso, um nítido zumbido ou 
apito ocorrerá enquanto o Ricardo esti¬ 
ver com o dedo sobre os contatos de to¬ 
que (ou seja: o som surgirá juntamente 
com os lampejos dos LEDs...). Como a 
pastilha piezo é muito pequena e fina, 
não havendo também a necessidade de 
componentes extras, a adaptação poderá 
ser feita sem - praticamcntc - nenhum 
aumento físico no volume geral da sua 
montagem, preservando a miniaturi¬ 
zação do conjunto! Agora, a propósito 
do precoce interesse do seu garoto pela 
Eletrônica (na verdade, pelas nossas es¬ 
tatísticas, temos Leitores desde os 8 
anos de idade, believe it ou noL..!), lem¬ 
bramos que a Revista ABC DA ELE¬ 
TRÔNICA “voltou de férias”, com a 
corda toda (desde abril, novamente nas 
Bancas, com periodicidade bimestral, 
por enquanto...) e constitui excelente 
base teórico/prática para qualquer um 
que deseje seriamente se iniciar nos 
“mistérios” (na verdade, não há misté¬ 
rios...) da Eletrônica! Basta saber ler e 
“faser contas” elementares, além de - 
obviamente - gostar do tema! Como o 
Ricardinho parece já possuir todos esses, 
simples atributos (se tropeçar um peudb 
na leitura ou nas “matemáticas”, serák 
por pouco tempo, e Você poderá ajudá- 
lo em alguns pontos mais nebulosos...), o 
negócio é “matriculá-lo”, logo, na nossa 
Revista-Curso...! 

“Sou assíduo Leitor de APE, desde os 
tempos mais “antigos”... Já mandei vá¬ 
rias cartas, porém até agora não recebi 
resposta, nem vi minluis sugestões mani¬ 
festadas no Correio Técnico... Surgiu, 
agora, um probleminha na montagem 
que realizei da SENSI-RÍTMICA DE 
POTÊNCIA II (saiu em APE n°- 10), e 
estou escrevendo na esperança de que 

Vocês (finalmente) me respondam, me 
instruam em como resolver tais proble¬ 
mas... Assim que o aparelho é ligado, 
a lâmpada controlada acende com o bri¬ 
lho reduzido... Aumentado o volume do 
som, a lâmpada pisca, acompanhando o 
áudio, por alguns segundos para, em se¬ 
guida, brilhar fortemente (não pisca 
mais...). Testei vários TRIACs nessas 
condições, e todos, simplesmente, entra¬ 
ram em “curto” (TIC206D, TIC216D, 
TIC226D e TIC236E...). No "chapea¬ 
do" da montagem (fig. 3 • pâg. 19 - APE 
ii- 10), o resistor ligado entre a base do 
BC337 e a linha de "terra”, é de 22K, 
enquanto que no esquema (fig. D, o va¬ 
lor é indicado como 27K (não acredito 
que o problema esteja “aC, mas é bom 
verificar...). Fiz ainda a seguinte expe¬ 
riência: mantendo todos os valores do 
circuito para utilização em 2201', liguei 
a SERPO II através de um transforma¬ 
dor "abaixador”, com saída de II0V... 
O interessante é que - nessas cir¬ 
cunstâncias, depois de um cuidadoso 
ajuste no trim-pot de IK (que usei no lu¬ 
gar do potenciômetro original de sensi- 
hUidade„.) o circuito funcionou, com 
a lâmpada "seguindo" o som' Apesar 
disso, o comportamento da limpada me 
parece “invertido”, uma ve: que ela 
acende mais fortemente nas passagens 
“fracas” do som e não ao contrário..J 
Ligando o mesmo circuito novamente em 
220 V', de novo o TRIAC "queimou”... 
Como tenho uma 10 encomendas para 
instalação num Clube de "Marajás", 
aqui de Brasília, estou no aguardo das 
suas instruções e conselhos paru poder 
cumprir o contrato (senão eles podem 
querer vir com uma para cirna 
de mim...). - Charles Kenneth L. Ria ler - 
Brasília • DF 

"Pruneiro que tudo”, Charles, cuidado 
com essas suas ligações aí em Brasília (e 
não estamos falando de “ligações” elé¬ 
tricas ou eletrônicas, Você entende...), já 
que, na menor “vacilada”, Você pode 
“dançar” junto (haja visto Eeruandinho 
& Cia...). "Segundamente”, vamos ver o 
seu problema técnico: se foram sempre 
usados TRIACs (da série T1C), com le¬ 
tra “D" (400V) ou “E” (500V) no final, 
e desde que a carga de lâmpadas jamais 
tenha excedido o limite de “wattagem" 
indicado para o SERPO II, simplesmen¬ 
te não há como - teoricamente - “quei¬ 
mar-se" os ditos TRIACs! E isso inde¬ 
pendentemente do restante do circuito 
estar ou não funcionando corretamcn- 
te...! Assim, nossa primeira recomen¬ 
dação é que apenas lâmpadas incandes¬ 
centes, de filamento, sejam controladas 
(o circuito não é apropriado para outros 
tipos de lâmpadas.,.) e que Você verifi¬ 
que a Tensão real da rede no local da 



instalação... Se, por acaso, o dispositivo çar” bem esse aparente'“invertimento”, 
estiver comandando lâmpada (ou con- a partir de um cuidadoso ajuste da sen- 
junto de lâmpadas...) num total de Watts sibilidade, além de uma eventual in- 
muito próximo aos limites indicados, versão nos terminais de entrada, con- 
convém dotar o TIC226D de um razoá- forme já citado... Outra coisa: certifí- 
vel dissipador de calor, para prevenir que-se (parece “bobeira”, mas muitas 
“overdoses" de dissipação (porém, de deficiências de funcionamento se devem 
qualquer maneira, não seriam 2 ou 3 se- a fatos simples como esse...) de que as 
gundos suficientes para “torrar” o lâmpadas controladas são para uma 
TRIAC...)! Quanto ao fato da lâmpada Tensão compatível com a da rede local 
acender fracamente, mesmo com o apa- (110 ou 220V). 
relho de áudio em volume reduzido, po¬ 
de dever-se a “vazamento” de “ronco” • •• • • 
na linha que traz a informação à Entrada 
da SERPÜ 11... Experimente inverteras "Minha MÁQUINA DE ANTI-GRAVI- 
ditas conexões de Entrada (E-E), que o DADE (APE n- 44) funcionou, depois 
problema deverá ser sanado... Quanto de algumas "pererecagentP nos ajustes 
aos ajustes e sensibilidade do circuito, a mecânicos da torre e principalmente no 
maneira certa de fazer as coisas é a se- alinhamento do feixe luminoso de senso- 
guinte: primeiro, com a SERPO II tendo reamento... Usei, como “cobaia de levi- 
sua sensibilidade “zerada” (no mínimo), tação", uma bolinha de isopor (cerca de 
ajusta-se o volume desejado na Saída do 5 cm. de diâmetro), composta de duas 
equipamento de áudio anexo, depois, metades, entre as quais colei uma rodela 
lentamente, ajusta-se a sensibilidade no de lata (ferro) recortada na dimensão do 
potenciômetro (ou trim-pot) de 1K do conjunto... Acontece que, talvez pela le- 
circuito, até obter-se o “acompanha- veza da coisa, a bolinha fica saltitando 
mento rítmico” da luz ao som... Quanto muito, e às vezes é “expulsa” da suapo- 
ao funcionamento “invertido”, é uma sição de flutuação... Imaginei que talvez 
característica da simplicidade do circui- o zumbido” de 60 Hz da rede, manifes¬ 
to, que reage - na verdade - a rápidas tando-se a própria luminosidade da 
transições de fase no sinal de excitação, lâmpada geradora do feixe, podia ser 
e não forçosamente aos “picos” de áu- responsável por essa “fibrilação”... Fiz 
dio (o que, contudo, não invalida riem o uma experiência, alimentando a lâmpa- 
nome nem o efeito da SENSI-RÍTMI- da com uma bateria de carro e parece 
CA...). Você poderá atenuar ou “disfar- que se confirmaram minhas suspeitas: a 

“anti-gravidade" jicou bem mais está- 
veLJ Eu usei uma lampadinha de carro 
na montagem, já que não encontrei, nas 
lojas, uma para 12Vx 2W conforme in¬ 
dica a LISTA DE PEÇAS da monta¬ 
gem.,. Gostaria de receber alguns con¬ 
selhos e instruções da Equipe Técnica de 
APE (esses loucos geniais, comandados 
pelo Prof. Bêda Marques~.) no sentido 
de estabilizar minha MAG sem que eu 
tenha que recorrer à bateria de 12V, 
uma vez que fica muito incômoda a de¬ 
monstração com a dita bateria... De 
qualquer modo, eu e todos os meus cole¬ 
gas, achamos a MÁQUINA DE ANTI- 
GRAVIDADE um “baratão”... - Eliseu 
P. Soares - Rio de Janeiro - RJ. 

Se o ajuste ótico/mecânico (é trabalhoso 
e crítico sim, Eliseu, mas vale a pena...) 
estiver correto, e se também o ajuste 
eletrônico (via trim-pot de 470K, de 
novo crítico e exigindo um pouco de pa¬ 
ciência inicial...) estiver perfeito, não é a 
eventual “leveza” do objeto levitado que 
influenciará no desempenho da MAG...! 
Na verdade, quanto “mais grande” e le¬ 
ve for o objeto, mais fácil serão os ajus¬ 
tes, e melhor a simulação de “anti-gra- 
vidade”... Pelos “sintomas” que Você 
descreveu, a raiz da “fibrilação” deve 
estar em um dos seguintes motivos (ou 
em mais de um deles, conjuntamente): 

- A lâmpada que Você usou “puxa” 
uma Corrente sensivelmente maior do 
que os 170mA indicados (resultando 
em mais do que os 2W limite...). Nesse 

' caso, pode ocorrer a modulação da luz 
pelos 60 Hz da rede, enfatizando 
reahnente a fibrilação... 

- O transformador utilizado “não é ca¬ 
paz” de fornecer os 2A mínimos re¬ 
queridos pelo circuito da MAG... Com 
isso, devido à intensa “puxada” de 
Corrente peia bobina (eletro-imã), po¬ 
de estar “sobrando” pequeno nível de 
energia para a lâmpada, com o que a 
fibrilação pode se manifestar... 

- A bobina que Você enrolou resultou 
num valor ôhmico final sensivelmente 
menor do que os 12 ohms mínimos in¬ 
dicados, condição que gerará sobre¬ 
carga de Corrente, redundando nova¬ 
mente em modulação do feixe ótico 
pelos 60 Hz, enfatizando a possibilida¬ 
de de fibrilação... 

Assim, verifique cuidadosamente esses 
três fatores (lâmpada, trafo e bobina), 
pois num deles (ou em mais de um...) 
deverá concentrar-se a dificuldade de 
estabilização da sua MAG (sempre su¬ 
pondo que o alinhamento ótico/mecâni¬ 
co do conjunto, e o ajuste do trim-pot, 
tenham sido feitos com a máxima per¬ 
feição e cuidado). Finalizando, uma “di- 
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ca”, para Você e para os demais Leito- 
res/Hobbystas que tenham montado a 
MAG: nunca usar, como objeto a ser 
“levitado”, algo que seja, no todo ou em 
parte, transparente ou translúcido (a 
coisa tem que ser totalmente opaca...), já 
que qualquer pequeno “vazamento” do 
feixe luminoso através do tal objeto ins- 
tabilizará severamente o funcionamento 
do “equilíbrio” eletrônico responsável 
pela flutuação da “cobaia”... Como dica 
técnica, veja a figura B: para alimentar a 
lâmpada (rigorosamente de 12V, para 
um máximo de 2W ou 170mA) com 
Corrente Contínua, ajudando a prevenir 
a modulação pelos 60 Hz, podem ser 
anexados um diodo 1N4001 e um capa- 
citor eletrolítico de 100u x 16V na linha 
de energização da dita lâmpada (compo¬ 
nentes vistos dentro do círculo traceja¬ 
do...). Atenção, porém: esse “truque” de 
nada valerá se o trafo não tiver a ne¬ 
cessária e indicada capacidade de Cor¬ 
rente. se a lâmpada “puxar” mais do que 
170mA ou se a bobina da MAG mostrar 
menos do que 12 ohms... 

“Embora um tanto atrasado, detetei um 
pequeno “gato” na descrição da monta¬ 
gem do SEGUIDOR/INJETOR DE SI¬ 
NAIS (AMPLIFICADOR DE BANCA¬ 
DA) mostrado em APE rí- 18... É que só 
agora precisei de um dispositivo desse 
tipo, lembrei que tinha “alguma coisa" 
na minha coleção de APE, fui “lá”, en¬ 

contrei e montei... Logo “de cara”, o 
circuito funcionou apenas pela metade 
(injetava sinais mas não captava si¬ 
nais...). Como confio muito nos projetos 
publicados em APE (raramente “dão fu¬ 
ro”...) fiz uma cuidadosa conferência e 
pesquisa na minha montagem, pra ver se 
a “cagada" não era minha... Não era... 
O errinho, de Vocês, se resume numa in¬ 
versão das ligações entre os pontos PT e 
PC da placa (fig. 4 - pâg. 50 -APE n- 
18) e os terminais do potenciômetro de 
220K..J Da forma como o dito “chapea¬ 
do” mostra, o sinal fica sempre “zera- 
do”, simplesmente não atingindo o está¬ 
gio de Entrada do sensível amplificador 
do SISAB... Corrigida a citada inversão, 
o circuito funcionou maravilhosamente 
hem, e está em uso na minha bancada... 
Estou enviando esses dados, para be¬ 
neficio de algum colega Hobbysta/Lei¬ 

tor, que tenha enfrentado o mesmo pro¬ 
blema (e que, de repente, pode estar xin¬ 
gando Vocês de APE pelo não funcio¬ 
namento da parte seguidora/amplifica¬ 
dora do SISAB„. Um abraço do..." - 
Neimar Rodrigues Cardoso - São José 
do Rio Preto - SP 

Você “tá forrado de razão”, Nei. .! 
Realmente ocorreu a inversão das tais 
ligações... A figura C traz a coisa já de¬ 
vidamente corrigida, para que os Leito- 
res/Hobbystas possam fazer a devida 
retificação nos seus exemplares de co¬ 
leção... É bom notar que em todas as 
demais figuras do artigo que descreveu 
a montagem do SISAB (esquema, lay 
outdo Impresso, “chapeado” da monta¬ 
gem, etc.) tudo está rigorosamente cor¬ 
reto, sendo que a única “cagadinha” 
ocorreu justamente no diagrama de co¬ 
nexões externas à placa), conforme ago¬ 
ra corrigido... Pedimos desculpas à 
Turma e agradecemos ao Neimar pela 
atenção e senso participativo (todos os 
Leitores/Hobbystas que nos acompa¬ 
nham mostram, sempe, extraordinário 
“espírito comunitário”, o que nos enche 
de satisfação por fazermos parte de 
Turma tão amiga e companheira...). 
Agora, como castigo, o desenhista que 
fez a dita figura, foi amarrado à frente 
de um aparelho de TV, ligado a um ví¬ 
deo-cassete que reproduz, ei , as 
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últimas declarações de todos os minis¬ 
tros de estado (aquele "festival” de abo- 

brrnhas...). 

“Tenho, no meu estoque, praticamente 
todos os componentes para montar o 
FREQUENCIMETRO DIGITAL mos¬ 
trado em APE n- 43 Sõ tem um “ga¬ 
lho"; não tenho o Integrado 556, mas 
tenho vários 555.„ Como sei que o 556 é 
um “duplo 555", queria que Vocês me 
mostrassem a equivalência ou corres¬ 
pondência de pinagem entre eles, de 
modo que eu possa re-desenhar o lay 
emt do Circuito Impresso de modo afa¬ 
zer a substituição (além do que está. difí¬ 
cil achar o 556 nas lojas aqui do Reci¬ 
fe^.), Parece-me que APE (ou ABC, não 
lembro,,,) já mostrou tal correspondên¬ 
cia de pinagem em outra oportunidade, 
porém não consegui encontrar os dados 
nas minhas Revistas (perdi alguns exem¬ 
plares, "emprestados sem volta" a al¬ 
guns colegas,,,). Agradeço muito se for 
possível a publicação das informações 
que preciso..." - Ivo T. Araújo • Recife - 

Conforme Você pediu, Ivo, a figura D 
mostra a equivalência/correspondência 
de pinagem entre um 556 e dois 555... É 
necessário observar que as conexões 
(pinos 14-7) da alimentação positiva e 
negativa do 556 não são - obviamente - 
duplas (caso contrário o dito Integrado 
deveria ter 16 pinos, quando tem apenas 
14...). Salvo esse ponto (pinos de ali¬ 
mentação servindo simultaneamente aos 
“dois 555 lá dentro”...), cada “lado” do 
556 corresponde a “um 555”, com a 
numeração da pinagem devidamente de¬ 
codificada na figura... Acreditamos (se 
Você for do tipo paciente e cuidadoso...) 
que não será muito difícil a re-leiauta- 
gem” do Circuito Impresso específico 
do FRED para a utilização dos dois 555 
no lugar do 556, uma vez que a região 
original da placa é razoavelmente “fol¬ 
gada”, pouco congestionada, suportando 
substanciais alterações no padrão/po¬ 
sição de ilhas e pistas... Faça as coisas 
com cuidado e atenção, que o resultado 
será perfeito... 

CURSO PAL-M 
PRÁTICA DE CONSERTOS 

POR CORRESPONDÊNCIA OU 
FREQUÊNCIA, COM APOSTILAS E 
FITAS K-7. MÉTODO PROFESSOR 
EM SUA CASA. 

INÉDITO NO BRASIL!!!! 

VOCÊ ACOMPANHA AS LIÇÕES 
COM O GRAVADOR, TUDO COM 

EXPLICAÇÕES DO PROFESSOR. 
AULAS PRÁTICAS, VOCÊ APRENDE 
A CONSERTAR MESMO. CONSUL¬ 
TAS NA ESCOLA COM OS PROFES¬ 
SORES. 

• BÁSICO RÁDIO SOM 

• TVPB COMPLETO 
• TV EM CORES COMPLETO 
• VÍDEO K7 COMPLETO 

• APRENDA MONTANDO 

“LANÇAMENTO" 

INFORME-SE: CX.POSTAL 12207 
CEP: 02098-970 
SANTANA - SP 
OUTEL. (011)299-4141 

* GRÁTIS! 

CATALOGO DL ESQUEMAS 
MANUAIS DE SERVIÇO 

Técnicos ea Eletrôoica e Oficius do Ramo, 
Solicilea iRteiramente Grátis o seu 

CATÁLOGO BE ESQUEMAS / 
MANUAIS BE .SERVIÇO 

ESCREVAM PARA: 

A L V 
Ipoio técnico Eletrônico Lida. 

Clill PostJl 79306 

São João de Meriti - IJ 

CEP 2 5 515-000 

PACOTES ECONÔMICOS (aETRÔNICOS) 

PACOTE N8 17 
100 Peças. Contendo 
os mais variados e 

usuais tipos de Retifi- 
cadores, Zeners, Si¬ 

dos tipos de capaci¬ 
dades, voltagens e 
çx mgdelos. 

CERÂMICOS 

PACOTE N5 12 
100 Peças. (Termina 
Padrão). Os tipos de 
capacidades e volta¬ 
gens são inúmeros e 

BF’s - para uso em 
osciladores - drives - 
amplificadores, etc. 

PACOTE N« 26 
300 Peças. Enorme 

variedade de valores 
e wattagens - com ti¬ 
pos diversos para o 

PACOTE N« 18 
10 Peças. Super- 

oferta / Imperdível!!! 
Não perca a chance 
de'adquirir‘a preço 
super-oferta nestes 

500 Peças (PRÉ-FORMATADO) 
SUPER-OFERTA!!! 

ntém todas as capacidades que você uti- 
a no dia-a-dia. Adquira quantos Pacotes 

PACOTE ELETRÔNICO 

$ -.0 



ms 

2 CAIXINHAS 
DE MÚSICA 

ELETRÔNICAS 

NADA MENOS QUE DOIS PROJETOS (UM “MONO-MELÓDICO”, OU¬ 
TRO “MULTI-MELÓDICO"...) PARA CERCAR DE VEZ O TEMA “CAIXI¬ 

NHA DE MÚSICA"! SÃO DOIS MÓDULOS BÁSICOS E COMPLETOS 

(AMBOS ACEITANDO VÁRIAS ADAPTAÇÕES E IMPLEMENTOS, NOS 

SEUS CONTROLES, SAÍDA, ETC.), QUE PODEM SER ÚSÃDOS DIRE¬ 
TAMENTE A PARTIR DE MONTAGENS ULTRA-SIMPLES,BA.- 
EM POUQUÍSSIMOS COMPONENTES (INTEGRADOS M 
PECÍFICOS FAZEM PRATICAMENTE TUDO-.!). ASPLA< 

CIRCUITO-IMPRESSO, ULTRA-COMPACTADAS, PERMITEM 
BUTIMENTO” DE QUALQUER TOS MÓDULOS ÉM BNtNl 
PORTA-JÓIAS, CAIXAS DE COSTURA OU DE MAQUILAI 

“JEIT1NHO” PARA A CONFECÇÃO DE PRESENTES PEI 
DOS DA MAIS ALTA SOFISTICAÇÃO E GABARITO! A 
CONSUMO REDUZIDO (PODEM SER ALIMENTADOS POI 
OU 2 PILHAS PEQUENAS, CONTRIBUINDO PARA A 
ZAÇÃO FINAL...), BOM VOLUME SONORO (CONSIDER4 
RACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO...) E ABSOLUTA FAi 

IMPLEMENTAÇÃO DO ACIONAMENTO POR “MICRO-SV 
MAIS DIVERSAS, COMPRADAS PRONTAS OU MESMO 
DAS PELO LEITOR/HOBB YSTA... AS MÚSICAS SÃO AG 
UNIVERSALMENTE CONHECIDAS (PRÉ-PROGRAMADAS...). 

A moderna Eletrônica, na sua 
busca constante de miniaturização, 
sofisticação e especialização, pro¬ 
duziu componentes realmente 

fantásticos, coisas que poucas dé¬ 
cadas atrás seriam consideradas 

como pura ficção científica...! Um 
exemplo muito impressionante dis¬ 

so é o representado pelos incríveis 

pequenos Integrados musicais, de¬ 
dicados, que trazem digitalmente 

programada nas suas “entranhas” 

uma (ou várias...) melodia, muito 
bem executada, em timbre, tonali¬ 

dade e harmonia agradável (quase 

sempre traduzindo músicas de 

domínio público, folclóricas su- 

per-conhecidas ou mesmo clássicos 
notórios...). 

Com tais integradinhos, bas¬ 
tam alguns poucos componentes 

externos de polarização, um even¬ 
tual transístor e um transdutor (cáp¬ 
sula piezo ou pequeno alto-falan¬ 

te...) para se realizar uma caixinha 
de música tão efetiva quanto as tra¬ 
dicionais, aquelas de “dar corda”, 
mecânicas, que se quebravam com 
facilidade se não manuseadas com 

grande delicadeza e cuidado... 
Um dos principais fabricantes 

de Integrados desse tipo é a corea¬ 
na “Samsung”, que oferece toda 
uma linha de componentes musicais 

especialmente desenvolvidos para 

aplicações as mais diversas (como 
alarme musical em relógios, para 
música de espera em telefones/se¬ 
cretárias eletrônicas, para brinque¬ 

dos sofisticados, etc.). De uns tem¬ 
pos para cá, tomaram-se disponí¬ 

veis no mercado brasileiro, alguns 
desses componentes (é duro ser 
“terceiro mundo” e ter que esperar 
anos até que as disponibilidades 

tecnológicas nos “alcancem”...), e 
APE tem mostrado, ocasionalmen¬ 

te, projetos neles baseados... 

A pedidos, retomamos ao as¬ 
sunto, com dois projetos completos, 
módulos minúsculos e efetivos, ba¬ 

seados nos Integrados “Samsung” 
da série “KS”„. O primeiro deles 

(MK1) é capaz de executar, auto¬ 
maticamente (e com grande bele¬ 

za...) uma melodia, manifestada 
com excelente volume (considerada 
a miniaturização e a “muquiranice” 
energética do circuito...) em pe¬ 
queno alto-falante... O segundo 
(MK2), contém memorizadas nada 
menos do que 7 melodias diferen¬ 
tes, que podem se manifestar tanto 

em sequência, quanto individual¬ 
mente, dependendo dos controles 
utilizados...! 

Ambos os circuitos, estabele¬ 
cidos sobre plaquinhas bem peque¬ 

nas de Impresso (para facilitar a 
adaptação ou embutimento onde o 
Hobbyta queira...), podem ser ali¬ 

mentados por Tensões de 1,5 ou 
3,0V, provenientes de 1 ou 2 pilhas 

pequenas (em alguns casos de ul- 

tra-miniaturização, até pilhas “mi¬ 

ni” ou “botão” poderão ser usa- 
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das...!). 

Os lay outs de ambos os Im¬ 
pressos, foram ainda dimensiona¬ 

dos para facilitar ao máximo even¬ 
tuais modificações de controle, ad¬ 
mitidas pelos ditos Integrados... 
Além disso, no decorrer do presen¬ 

te artigo “duplo”, serão dadas vá¬ 

rias sugestões e “dicas”, para acio¬ 
namento ético, por toque de um 
dedo, por push-button e até para se 

“puxar” o sinal de safda dos módu¬ 
los básicos a uma entrada de ampli¬ 
ficação convencional de Potência, 
com o que “caixonas” de miísica 
também poderão ser implementadas 

(buzinas musicais, sinalizadores pa¬ 
ra sistemas de chamada, “vitrines 
musicais” de lojas, etc.). 

Os dois projetos, MK1 e 
MK2, serão aqui descritos detalha¬ 
damente em sequência, com todas 

as informações práticas necessá¬ 
rias... Ao final, serão dadas as “di¬ 
cas” e sugestões para ampliar a 
versatilidade dos módulos, basean¬ 
do tudo apenas na criatividade de 

cada Hobbysta... 

Embora os Integrados que 
constituem o núcleo de ambas as 
montagens já não sejam tão “figu¬ 

rinhas difíceis” no nosso mercado, 
a Concessionária Exclusiva dos 
KITs do Prof. Bêda Marques (E- 
MARK ELETRÔNICA) se dispõe 

a fornecer, na forma de KIT, os 
respectivos conjuntos para monta¬ 
gens (sob consulta - verifiquem os 

Anúncios em outra parte da presen¬ 
te APE...) o que vem facilitar muito 
a vida do Leitor que reside longe 
dos grandes centros, e que pode, 
assim, fazer a sua aquisição pelo 

Correio, com todo o conforto... 

HG. 1 - O CIRCUITO DO MK1 
- Baseado no Integrado KS5313 

(uma melodia programada), o ar¬ 
ranjo precisa apenas de dois resis- 
tores (100K e 1M5) e um capaci- 
tor eletrolftico (4u7) para ter sua 
música devidamente “extraída”... 
Num projeto anteriormente mos¬ 

trado em APE, com esse mesmo 
Integrado, a safda de som requeria 

um transístor e (aí estava o “nó” 
da questão...) um pequeno trans¬ 
formador com características um 
tanto especiais, para o devido 

“casamento” com um alto-falante 
mini... Para “fugir” do tal trans- 
formadorzinho “difícil”, o pre¬ 
sente projeto foi re-calculado e 
re-dimensionado, usando-se um 
módulo em Darlington na saída 

(pino 7 do KS5313), com dois 
transístores BC548 “enfileira¬ 
dos”, cuidadosamente polarizados 
pelos resistores de 1K5, 10K e 
12K, de modo a entregar o sinal 
diretamente ao pequeno alto-fa¬ 
lante (com impedância entre 8 e 
32 ohms...). O capacitor de luz 

faz o acoplamento para sinal, en¬ 
tre o Integrado e o Darlington, 

enquanto que o de 100u efetua o 
desacoplamento da alimentação... 
Esta pode ficar entre 1,5 (não 
menos) e 3,0 (não mais) volts, 
com o que uma ou duas pilhas 
pequenas poderão ser utilizadas, 
confortavelmente... Nos pontos 

“X”, “Jl” e “J2” poderão ser in¬ 
seridos componentes, jumpers ou 
controles diversos, conforme ex¬ 

plicações dadas mais adiante... 
Um ponto prático importante: em¬ 
bora o Integrado KS5313 conte¬ 
nha apenas uma música pré-pro- 

gramada, dependendo unicamente 
da letra aplicada em sufixo ao có¬ 

digo básico (KS5313A, 
KS5313T, etc...) diferentes melo¬ 

dias estão disponíveis (infeliz¬ 
mente nem todos os códigos fa¬ 
bricados podem ser encontrados 
no Brasil, mas...), conforme indi¬ 
ca a Tabelinha a seguir: 

código melodia 

KS5313A Noite Feliz 
KS5313B Parabéns pra Você 
KS5313C Marcha Nupcial 
KS5313D Jingle Bells 
KS5313E Carol Medley 
KS5313K Bicicleta 
KS5313N Minueto de Bach 
KS5313P Valsa do Cuco 
KS5313Q Lar, Doce Lar 

KS5313R Oh! Susanna 

KS5313S Carrilhão (Big Ben) 
KS5313T Para Elisa (Beethoven) 

Para funcionamento ininter¬ 
rupto básico, os pontos “X”, “Jl” 

e “J2” deverão ser “jumpeados”, a 
alimentação deverá ser limitada a 
1,5 volts (uma pilha) e o pequeno 
alto-falante poderá ser de 8 ohms... 
Com tal configuração, basta ligar a 
alimentação para que a melodia 
suija, e se repita indefinidamente, 
enquanto o circuitinho estiver 
energizado! Outras variáveis serão 

detalhadas mais adiante... 

HG. 2 - LAY OUT DO CIR¬ 
CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO (MK1) - Simples e... peque¬ 
no! Até uma tirinha de fenolite 
virgem, que esteja sobrando aí pe¬ 
la sucata do Hobbysta, poderá ser 
aproveitada (são apenas 2 centí¬ 

metros na largura!). A figura está 
em tamanho natural, e portanto 
pode ser copiada diretamente... 
Recomendamos todos os “tradi¬ 
cionais” cuidados e “macetes” na 
confecção, conferência e prepa¬ 
ração final da plaquinha, que não 

deverá oferecer qualquer dificul¬ 
dade ao Leitor, mesmo iniciante... 

HG. 3 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM (MK1) - O lado 

não cobreado da placa, com todas 
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as peças principais posicionadas e 

identificadas. Observar a extremi¬ 
dade marcada do Integrado, os la¬ 

dos “chatos” dos dois transístores 
e a polaridade dos pequenos ele- 

trolííicos. Atenção aos valores 
dos resistores, quanto aos lugares 
que ocupam na plaquinha... Notar 
ainda as localizações dos pontos 
“X”, “Jl” e “J2”. Os pontos 
“F-F” e destinam-se às 

conexões, respectivamente, do 
mini-alto-falante e da alimentação 

detalhados na próxima figura... 
Conferir bem os valores, polari¬ 
dades, posições e códigos, antes 
de cortar os excessos de termi¬ 

nais, pelo lado cobreado... 

FIG. 4 - CONEXÕES EXTER¬ 

NAS À PLACA (MK1) - Na sua 

configuração básica, as ligações 
externas à placa (e o “jumpea- 
mento”...) devem ser feitas de 

acordo com o diagrama (placa 
ainda vista pela face não cobrea¬ 
da...). Atenção à polaridade da 

alimentação (sempre o vermelho 
refere-se ao positivo, e fio preto 
ao negativo...). Observar os três 

jumpers (pedaços simples de fio 
interligando os furos/ilhas) nas 
posições “X”, “Jl” e “J2”. O in¬ 
terruptor geral fica intercalado no 
fio do positivo (vermelho) da ali¬ 
mentação... Nessa configuração (e 
com alto-falante de 8 ohms...) o 
circuito não deve ser deixado li¬ 
gado por longos períodos (se a 
alimentação for proporcionada 

por 2 pilhas - 3V), caso em que 
poderá ocorrer algum excesso de 

dissipação no Integrado... No en¬ 
tanto, para “tocar a musiquinha” 
por alguns minutos em cada utili¬ 

zação, o arranjo é perfeito, sim¬ 
ples e direto... 

FIG. 5 - VARIAÇÕES PARA 

ACIONAMENTO PROLONGA¬ 
DO - Se a idéia for manter o MK1 

tocando por longos períodos (mú- 
sica se repetindo ininterruptamen¬ 
te), alimentado por 3V (2 pilhas) 

LISTA DE PEÇAS (MCI BÁSICO) 

• 1 - Integrado específico (não 
admite equivalências) 

KS5313, com qualquer le¬ 
tra em sufixo... 

• 2 - Transístores BC548 ou 
equivalentes 

• 1 - Resistor 1K5 x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 
• 1 - Resistor 12K x 1/4W 
• 1 - Resistor 100K x 1/4W 

• 1 - Resistor 1M5 x 1/4W 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lu 

x 16V (Tensão de no má¬ 
ximo 25V) 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 

x 16V (Tensão de no má¬ 
ximo 25 V) 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

100u x 16V (Tensão de no 
máximo 25 V) 

• 1 - Alto-falante mini (até 2 
1/2”) com impcdância de 8 
ohms 

• 1 - Plaquinha de Circuito Im¬ 
presso específica para a 

montagem (7,4 x 2,0 cm.) 
• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H mini ou micro) 
• 1 - Suporte para 2 pilhas pe¬ 

quenas ou mini 
• - Fio e solda para as ligações 

| OPCIONAIS/DIVERSOS"] 

• - (Ver as variações possí¬ 

veis, explicadas mais 
adiante). 

e com alto-falante de 8 ohms, uma 
das duas opções de “jumpeamen- 
to” deverá ser aplicada aos pon¬ 
tos “X”: ou um resistor de 10R x 

1/4W, ou um diodo 1N4148 (com 
a extremidade marcada na posição 

indicada...). Esses dois recursos 
simples “seguram” um pouco a 

dissipação no Integrado (um por 
Corrente, e outro por Tensão...) 

garantindo a “saúde” do KS5313. 

"DICAS” E SUGESTÕES... 

Sob alimentação de 3V (2 pi¬ 
lhas), a intensidade do som gerado 
será, certamente, um pouco maior 
do que sob 1,5V (uma só pilha pe- 
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quena...). Em qualquer caso, con¬ 
tudo, o volume final será pratica¬ 

mente equivalente ao de uma caixi¬ 

nha de música convencional, mecâ¬ 
nica... Outra coisa: quanto maior a 
impedância do mini-alto-falante uti¬ 

lizado (existem, no varejo especia¬ 
lizado, cápsulas dinâmicas, micro- 
alto-falantes para uso interno em 
fones de ouvido tipo walkman, com 

impedâncias de 16 ou 32 ohms...), 
mais lento será o desgaste das pi¬ 

lhas, devido a uma natural “con¬ 
tenção” da Corrente drenada pelo 

estágio de safda do MK1... 

- FICi. 6 - VARIAÇÕES NOS 
CONTROLES (MK1) - Indepen¬ 
dente da ação da chave geral de 
alimentação, o uso dos pontos de 

controle representados por “Jl” e 
“J2” permitem algumas interes¬ 
santes variações, plenamente uti¬ 
lizáveis pelo Hobbysta em função 

da aplicação final desejada para o 
circuitinho... Com a disposição 
sugerida em 6-A, ao ser ligado o 

interruptor extra, a melodia pro¬ 

gramada será executada apenas 
uma vez, do início ao fim, emu¬ 

decendo ao final, mesmo que o tal 

interruptor permaneça “fecha¬ 
do”... A qualquer momento da 
execução da melodia, contudo, 
esta poderá ser interrompida pelo 
simples desligamento do interrup¬ 
tor extra... Com a ligação mostra¬ 

da em 6-B, estando o interruptor 
ligado, a melodia se repetirá, in¬ 
definidamente (termina, começa, 

termina, começa...), com a função 
podendo ser interrompida pelo 

mero desligamento do dito inter¬ 
ruptor... Qualquer que seja, con¬ 
tudo, o “jumpeamento” promovi¬ 
do nos pontos “Jl” (ver 6-C), o 
interruptor sugerido em 6-A ou 
6-B pode ser substituído por um 

push-button N.A., caso em que a 

manifestação da melodia (por uma 
única vez ou de forma repetiti¬ 

va...) se dará enquanto o dito pu¬ 

sh-button... estiver premido. 

MAIS “DICAS”... 

Qualquer das funções de cha- 

veamento mostradas na fig. 6 (e 

mesmo a mera interrupção geral da 

alimentação, conforme fig. 4) pode 

- facilmente - ser realizada por mi- 
cro-switches comerciais ou impro¬ 
visadas pelo Hobbysta! Por exem¬ 
plo: duas lâminas metálicas cuida¬ 

dosamente aplicadas junto à dobra¬ 

diça interna da tampa de uma cai¬ 

xinha, podem exercer as funções 
elétricas correspondentes, de modo 

que, ao ser aberta a tal caixinha, a 
melodia se manifeste...! 

Obviamente que o circuito, 
alto-falante e pilhas devem estar 
embutidos na caixinha^ talvez sob 
um “fundo-falso” (recurso usado 

nas caixinhas de música conven¬ 

cionais...) que permita a utilização 
do recipiente como porta-jòias ou 
coisa assim... Um mínimo de habi¬ 

lidades e “mão de obra” permitirá 
ao Leitor diversas improvisações 
interessantes, do gênero, todas com 
ótimos resultados... 

Outra idéia simples e efetiva: 
utilizar o módulo como “música de 

espera” para telefone! Embute-se 
tudo numa pequena caixa, retangu¬ 
lar, acomodando a parte superior 
do Container de modo a poder rece¬ 
ber o monofone... Uma micro-cha¬ 
ve tipo push-button poderá, então, 
ser posicionada de modo que o 

próprio peso do monofone acionará 

a musiquinha... Se o bocal (micro¬ 
fone) do monofone tiver um local 

de “repouso” diretamente sobre a 
posição intemamente ocupada pelo 
mini-alto-falante, a melodia será 
automaticamente transmitida a 

quem espera, lá na “outra ponta” 
da linha! Fácil e funcional... 

- FTG. 7 - O CIRCUITO (MK2) - 
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cante oferece um Integrado com 

maior “repertório”, ou seja: con¬ 
tendo nada menos que 7 melodias 
programadas! Trata-se do 
KS5381, que constitui o núcleo 
da segunda montagem... O “re¬ 
pertório”, embora amplo, é fixo, 
ou seja: todo Integrado KS5381 
ou KS5381A, contém o progra¬ 
ma das seguintes melodias (e nes¬ 
sa ordem interna): 

1 - Lar, Doce Lar 
2 - Oh! Sus arma 

3 - Whispering Hope 
4 - Dreaming of Home and Mother 
5 - Oh! Querida Clementina 
6 - Beautiful Dreamer 

7 - Vale do Rio Vermelho 

As canções poderão (dependendo 

de um simples “jumpeamento” ou 
comando externo) serem executa¬ 

das em sequência ininterrupta, ou 

seja: terminada “Lar, Doce Lar”, 
imediatamente começa “Oh! Su- 
sanna”, e assim vai, até “Vale do 

Rio Vermelho”, ao fim do que 
“Lar, Doce Lar” recomeça o re¬ 
pertório... Também existe a possi¬ 
bilidade de execução uma a uma 

das melodias, pela ordem de me¬ 
morização... Nesse caso, a cada 
momento, ouve-se inteiramente 

apenas uma das musiquinhas, ao 
fim do que o circuito “emudece”; 

porém , ao novo comando, a pró¬ 
xima música da sequência é que é 
executada, até “fechar-se o re¬ 

pertório”, quando então o proces¬ 
so se reinicia...! As características 
de polarização, necessidades de 
componentes externos (e seus va¬ 

lores), bem como nível e im- 
pedância nos pinos de saída final 

de áudio, são diferentes no 
KS5381, com relação ao KS5313 
(usado no MK1). Assim, apesar 

dos seus 16 pinos (contra os 8 do 
KS5313...), toda a circuitagem 

pode ficar ainda menor, tanto em 
tamanho físico quanto em quanti¬ 
dade de peças! Notar que o Inte¬ 

grado precisa apenas de um resis- 
tor e um capacitor (270K e 47p) 

para que suas melodias programa¬ 
das sejam devidamente “extraí¬ 

das”...! E tem mais: um pino de 
Saída (12) capaz de operar dire¬ 
tamente cargas de elevada im- 

pedância, permite o acoplamento 
direto de uma cápsula transdutora 
piezo elétrica, muito menor do 
que o menor alto-falante... Com 
isso, a compactação da caixinha 
de música MK2 fica ainda mais 
marcante (se forem usadas pilhas 
“mini” ou tipo “botão”, todo o 
conjunto ocupará menos da meta¬ 
de do volume de uma caixa de 

fósforos...!). A alimentação geral 

pode ficar entre 1,5 e 3,0 volts (1 
ou 2 pilhas, de qualquer tama¬ 

nho...). Os pontos “Jl” determi¬ 

narão, pelo seu “jumpeamento” 
ou inserções de cpmandos, o tipo 
de comportamento quanto à exe¬ 
cução do repertório (detalhes mais 
adiante...). O volume sonoro fi¬ 
nal, com a tradução por cápsula 
piezo, é - certamente - menor do 

que o obtido com alto-falante 

(como em MK1)... Contudo, ainda 
compatível ou similar ao mostrado 
por muitas das caixinhas de músi¬ 
ca convencionais, mecânicas, de 
“dar corda”... 

- FIG. 8 - LAY OUT DO CIR¬ 

CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO (MK2) - Como no circuito 
praticamente só temos o Integrado 

(e dois componentinhos passi¬ 
vos...) a plaqueta pode ficar real¬ 
mente pequena, conforme indica a 
figura! O padrão cobreado de 
ilhas e pistas, mostrado em tama¬ 

nho natural, é tão simples e redu¬ 
zido que duvidamos que alguém 
“consiga” errar na sua elaboração 

e confecção...Certamente que - 
mesmo assim - a placa merece a 
mesma verificação final que seria 
dedicada a um Impresso mais 
complexo (já que da perfeição 
dessa fase dependerá - sempre - o 

sucesso de qualquer montagem, 

tenha ela um componente, ou 

mil... Pra variar, alertamos: os 

iniciantes devem consultar pre¬ 

viamente as INSTRUÇÕES GE¬ 

RAIS PARA AS MONTAGENS, 

onde poderão se familiarizar com 
aspectos fundamentais dessa téc¬ 
nica construcional... 

-FIG. 9 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM (MK 2) - Agora 

vista pelo “outro” lado (não co¬ 
breado) a plaquinha traz o posi¬ 

cionamento claro dos três compo¬ 
nentes principais: Integrado, re- 
sistor e capacitor... O único ponto 

onde poderá ocorrer erro ou in¬ 
versão, é justamente a inserção do 
KS5381, que deverá ser feita de 
modo que a extremidade marcada 

do componente fique voltada para 
o ponto mais distante das lo¬ 

cações do resistor e capacitor... 

De resto, apenas a mais completa 
e juramentada anta “conseguirá” 
errar alguma coisa na monta¬ 

gem...! De qualquer modo, uma 
cuidadosa verificação final na 
qualidade dos pontos de solda 

(pelo lado cobreado) continua 
sendo fundamenta] (excesso de 
solda entre as ilhas destinadas l 

“peminhas” do Integrado podem 

Fig.10 
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às conexões, atenção apenas à po- tor de pressão (fig. 11) sejam subs- 

determinar “pontes”, corrimentos 
ou “curtos” danosos e - por outro 

lado - insuficiência na quantidade 

de solda, poderá ocasionar conta¬ 
tos imperfeitos, também obstando 
o funcionamento do circuito,,,). 
Observar a codificação dos pon¬ 
tos “X-X” (para a cápsula piezo), 
“Jl” (para comandos ou jumpea- 

mentos opcionais) e (a- 
limentação). 

FIG. 10 - CONEXÕES EXTER¬ 
NAS À PLACA (MK2) - Do lado 
“de fora” da placa, também vai 
“quase nada”.,. Pilhas, interrup¬ 

tor geral e cápsula piezo (na con¬ 

figuração básica). Notar que (a 

placa ainda é vista pelo lado não 

cobreado...) os pontos “Jl” de¬ 

vem ser “jumpeados”, ou seja: in¬ 
terligados por um pedacinho de 
fio... Com tal configuração, uma 
vez ligado o interruptor geral 

(chave D-L), as 7 melodias serão 
executadas em sequência ininter¬ 

rupta, finalizando a1- e recome¬ 
çando pela ls, enquanto o circuito 

laridade da alimentação, lembran¬ 
do que dos fios que vem do su¬ 
porte de pilhas, o vermelho é 
sempre o positivo, e o preto o ne¬ 
gativo... 

-FIG. 11 - UMA MÚSICA DE 

CADA VEZ (MK2) - Conforme 
foi mencionado no início das ex¬ 
plicações sobre o MK2, se os 
pontos “Jl”, em vezi de serem 
simplesmente “jumpeados”, fo¬ 
rem interligados por um interrup¬ 
tor de pressão (push-button) tipo 

N.A., com o dito controle libera¬ 

do, o circuito permanecerá “mu¬ 
do” (mesmo que a linha do posi¬ 

tivo da alimentação esteja ligada 
de forma direta, conforme indica 
o diagrama... Uma breve pressão 
sobre o dito push-button disparará 

a primeira melodia, que será exe¬ 
cutada até o fim (não é preciso fi¬ 
car “apertando” o interruptor...). 

Encerrada a primeira música, no¬ 

vamente o circuito “emudece”, 
ficando no aguardo de novo co¬ 
mando... Pressionado o push-but¬ 
ton pela segunda vez, tem início, 
automaticamente, a segunda me¬ 
lodia do repertório, que também 

vai até o fim, mesmo que o toque 
sobre o interruptor tenha sido 

muito breve... Por aí vai a se¬ 

quência de comandos, com o re¬ 

pertório se reciclando automati¬ 
camente, da 1- para a 1* melo¬ 

dia... 

As baixíssimas Correntes cir¬ 

culantes (tanto na configuração bá¬ 

sica, quanto na com push-button 

opcional...) permitem que o inter¬ 

ruptor geral (fig. 10) ou o interrup- 

tituídos, a critério do montador, por 
micro-switches prontas ou improvi¬ 
sadas, com o que o Leitor poderá 
“inventar” interessantes possibili¬ 
dades de controle automático, de 
modo que a(s) melodia(s) soem ao 
abrir-se uma caixa ou ao abrir-se 

um livro, etc. Pequenos “truques” 
mecânicos, com o auxilio de lâmi¬ 
nas metálicas flexíveis, ampolas 
REED/imãs, etc., permitirão um 
grande ndmero de possibilidades... 
Pensem a respeito! 

-FIG. 12 - POSSIBILIDADES 
“NÃO MECÂNICAS” DE 
CONTROLE AUTOMÁTICO - 
A adaptação dos circuiünhos do 
MK1 ou MK2 a caixinhas de mú¬ 
sica reais (como um pequeno por- 
ta-jóias, por exemplo...) não é 

difícil, conforme sugestões já 

descritas, improvisando-se conta¬ 
tos elétricos com lâminas coman¬ 

dadas pela báscula das tampas, 
etc. Entretanto, existem soluções 

tecnologicamente mais sofistica¬ 
das que podem ser adotadas pelos 
Leitores/Hobbystas... Uma delas, 
cujo diagrama básico é mostrado 

na figura, é o comando ótico do 
sistema, que pode ser usado no 

gatilhamento do pino 3 do 
KS5313... Nesse caso, um su- 
per-opto-Darlington elaborado 

com um foto-transístor TIL78 e 
dois BC548, fica eletricamente in¬ 
tercalado entre a linha do positivo 
da alimentação e o dito pino 3 do 
KS5313... A alimentação deve - 

obrigatoriamente - ficar em 3V 

(conforme as opções para tal 
Tensão, já diagramadas para o 
MK1...), e permanecer conetada... 
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Dessa fôrma, estando o conjunto 
no escuro (dentro de uma caixi¬ 
nha fechada...), o MK1 fica “mu¬ 

do”, porém iluminando-se o 

TIL78 com luz ambiente normal 
(ou seja: simplesmente abrindo a 

caixinha que contém o circuito...), 
o pino 3 será devidamente “posi¬ 

tivado”, disparando a melodia de 
forma automática! A solução é 

ótima para quem não quer, não 
sabe ou não pode fazer improvi¬ 

sos “mecânicos” na aplicação...! 

-FIG. 13 - DUAS POSSIBILI¬ 

DADES OPCIONAIS DE CON¬ 
TROLE PARA O MK2 - A con¬ 

figuração de “uma música de ca¬ 
da vez”, para o MK2 (disposição 
básica na fig. 11) pode receber 

uma sofisticação representada pe¬ 
lo acionamento por toque (sem in¬ 
terruptor mecânico), simplesmente 
anexando o módulo descrito em 
13-A (um BC548 e um resistor de 

100K). O conjunto promove a 

“positivação” do pino 7 do 

KS5381 toda vez que os contatos 
são tocados pelo dedo do opera¬ 
dor... Observar que - por uma 

questão de polarização e de com¬ 
pensação à natural “queda de vol¬ 
tagem” no próprio transístor, 
convém manter a Tensão geral de 
alimentação em 3V, nessa opção. 

Outra possibilidade: em algumas 
aplicações (eventualmente as que 

recebam amplificação de Potência 
na safda, conforme sugeriremos 

| adiante...) pode ser conveniente o 

j disparo remoto (distante) da me¬ 
lodia... Se for simplesmente “pu- 

I xado” um par de fios finos e um 
interruptor distante, o limite si¬ 
tua-se em tomo de 1 ou 2 metros, 
pois comprimentos maiores po¬ 

derão induzir interferências, zum¬ 
bidos sobrepostos às melodias, 

etc. (além de eventuais disparos 
“falsos”, ocasionados por tran¬ 

sientes eletro-magnéticos capta¬ 
dos pela longa fiação...). Um jeito 

IMPEOANCIA 

de alongar a distância de coman¬ 
do, fiigindo de problemas de in¬ 

terferências e disparos aleatórios, 
é o proposto em 13-B, com a ane¬ 

xação de um capacitor de 10n e 
um resistor de 1K, o primeiro à 

linha do positivo da alimentação e 
o segundo à linha do negativo (a 

junção dos dois componentes vai 
ao pino 7 do KS5381...). A fiação 
remota (cabinho paralelo) coloca 

o distante push-button eletrica¬ 
mente em paralelo com o dito ca¬ 

pacitor, caso em que até 30 me¬ 

tros de fio podem ser “puxados”, 
sem problemas (eventualmente até 

distâncias maiores, se um cabo 
blindado mono for utilizado, sen¬ 
do o condutor de “terra” ou “ma¬ 
lha” ligado ao positivo...). 

FIG. 14 - “CAIXONAS” ÜE 
MÚSICA, COM O KS5313 OU 
KS5381... - Tanto no circuito bá¬ 
sico com KS5313 como no com 
KS5381, é possível “recolher-se” 
o sinal de safda de mono a 
aplicá-lo diretamente a potentes 
amplificadores, estes capazes de 
acionar alto-falantes ou transduto¬ 
res “pesados”, sob dezenas de 

watts! No caso, obviamente que 
não serão utilizados o mini-alto- 

falante (e transfstores/resistores 
anexos...) da configuração básica 
com 5313, ou a cápsula piezo de 
arranjo com 5381... Como as ca¬ 
racterísticas de nível, impedância 
e bias de CC são diferentes nos 

dois Integrados, diferentes módu¬ 
los RC deverão ser intercalados 

entre suas saídas e a entrada dos 
eventuais amplificadores de 

Potência... Assim, em 14-A temos 
o arranjo para o 5313, e em 14-B 

para o 5381 (notar os valores para 
o resistor e o capacitor...). Obser¬ 

var, ainda, que o 5313 se adapta 
melhor a amplificadores que pos¬ 

suam módulo de entrada de baixa 

impedância, enquanto que o 5381 
“prefere” excitar entradas de im¬ 

pedância média/alta... Algumas 
experiências poderão ser necessá¬ 
rias, até com a eventual interca¬ 
lação de módulos de pré-amplifi- 
cação ou “casamento”, mas - de 
qualquer maneira - não é difícil 
transformar as caixinhas de músi¬ 

ca em “caixonas de música”, 
“berrando” as melodias com vá¬ 
rios watts e acionando sonofleto- 
res com alto-falante “bravos”... 
Pesquisem e... inventem! 

Mais “mastigado” do que foi 
o assunto, impossível! Desde um 
delicado porta-jóias que toca uma 
agradável musiquinha ao ser aber¬ 
to, até um poderoso sistema de 
chamadas, cujos alto-falantes “can¬ 
tarão” uma música convencionada 
quando o locutor for passar uma 
mensagem, ou ainda uma buzina 
musical para veículos, as possibili¬ 
dades são muitas, amplas e versá¬ 
teis, limitadas apenas pela imagi¬ 
nação criadora do Leitor/Hobbysta! 

Quem “inventar alguma coisa 

legal”, baseando-se nas estruturas e 
módulos ora mostrados, pode (de¬ 

ve...) mandar suas conclusões e ex¬ 
periências para o Correio Técnico, 
para divulgação aos colegas da 
Turma (não sejam egoístas...). 

LISTA DE PEÇAS (MK2 BÁSICO) 

• 1 - Circuito Integrado KS5381 

(ou KS5381A) - não admi¬ 

te equivalências 
• 1 - Resistor 270K x 1/4W 
• 1 - Capacitor (disco ou plate) 

47p 
• 1 - Cápsula transdutora piezo 

(qualquer tipo: “pastilha”, 
“telefônico” ou mesmo um 
microfone de cristal que 

funcionará “invertido”...) 
• 1 - Plaquinha de Circuito Im¬ 

presso específica para a 
montagem (2,5 x 2,5 cm.) 

• - Fio e solda para as ligações 

| OPCIONAIS/DIVERSOS | 

• - Ver as variações/adap¬ 

tações, explicadas no 
TEXTO e nas figuras... 
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| UM JOGWNHO ELETRÔNICO SOFISTICADO, QUE TANTO PODE SER 
OSÀDQ “ROR Si» QUANTO EM APOIO A OUTROS TIPOS DE GAMES 

! (PRJNCIPALMENTE OS QUE SÊ JOGAM SOBRE UMA CARTELA CÕM 

. TRILHAS E “CAMINHOS" A SEREM PERCORRIDOS PELAS FICHAS 
} DOS PARTICIPANTES. A PARTIR DE RESULTADOS OBTIDOS NO 

. LANÇAR DE DADOS CONVENCIONAIS...). UM OtSPLAY DE LEDS !N- 
DICJ A PONTUAÇÃO OBTIDA EM CADA LANCE, QUE É FEITO PELA 

SIMPLES PRESSÃO 00 DEDO DO JOGADOR SOBRE UM PAR DE 
CONTATOS ME \UCOSUO RESULTADO DE CADA JOGADA É 
COMPLETAMENTE ALEATÓRIO E IMPREVISÍVEL E O FUNCIONA¬ 

MENTO É TOTALMENTE AUTOMATIZADO E TEMPORIZADO (COM 

OeSUQAMENTO AUTOMÁTICO AO FIM DE CERTO TEMPO, “APA- 
CAMENTO” TAMBÉM AUTOMÁTICO DO OtSPLAY DURANTE A EXE- 

j! CUÇÀO DA JOGADA - PARA PREVENIR “FALCATRUAS", ETC.), 
| > AUMENTADO POR BATÊRIAZINHA DE 9V (SOB BAIXÍSSIMO CON¬ 

SUMO, PHAT1CAMENTE "ZERO" EM STAWOSY, COM O QUE O CIR¬ 
CUITO NEM PRECISA DE UMA CHAVE GERAL “UGA-DESUGA"...), 0 

3 O AU APESENTA MONTAGEM MUITO FÁCIL, E UM BELO RESULTA- 

»>60 VISUAL! IDEAL PARA PRINCIPIANTES E AMANTES DA “JOGATP 

Jj.?3*' 

O DADO... 

Todo mundo sabe o que é um 
dado de jogar: aquele cubinho 
(que, antigamente, era feito de mar¬ 
fim, mas hoje - devido ao custo e 
às justas pressões dos ecologistas - 
é confeccionado em material plásti¬ 

co...), geralmente branco, contendo 

nas suas 6 faces, pontos negros re¬ 
dondos, em quantidade que vai de 
1 a 6 (determinando a pontuação a 
ser obtida pelo jogador a cada lan¬ 
ce...). Atirado sobre uma superfície 
plana (geralmente após alguma “a- 
gitação”, feita na própria palma das 

mãos, ou dentro de um pequeno re¬ 
cipiente...), o tal cubinho “rola”, 

saltita e... para! Então o número de 

pontos negros mostrado na face su¬ 

perior do dado, já em repouso, in¬ 
dica o valor da jogada... 

Num dado cúbico convencio¬ 
nal, bem equilibrado, sem “falca¬ 

truas”, tendenciamentos ou “con¬ 

tra-pesos”, a probabilidade de se 
obter, numa jogada, qualquer das 

pontuações específicas, é de 

16,66% e - em tese - apenas a sorte 

determinará os reais resultados... 
Nosso dado eletrônico, o 

DAU, “funciona” (não se conside¬ 

rando as óbvias sofisticações tec¬ 
nológicas...) exatamente da mesma 

maneira (em termos de “aleatorie- 

dade”, probabilidade e resultados), 

com cada lance apresentando, a 

critério único da sorte, uma pon¬ 

tuação qualquer, de 1 a 6, indicada 
num pequeno painel composto por 

LEDs, que acendem (ou não...) de 
modo a formar os mesmo padrões 
convencionalmente mostrados num 

dado cúbico comum! 
Em “repouso”, o DAU 

mantém seu display apagado (por 
uma série de motivos, incluindo 
economia de bateria...). Não existe 
chave “liga-desliga”, e assim o cir¬ 
cuito está sempre “em prontidão” 
para ser usado... O jogador, então, 

aplica a ponta de um dedo sobre 
um par de contatos metálicos pe¬ 
quenos e próximos... Pode “manter 
o dedo lá” por quanto tempo quei¬ 
ra, desde uma fração de segundo, 

até vários segundos (se tiver “sa¬ 

co” e tempo, pode ficar com o de¬ 
do sobre os contatos por várias ho¬ 
ras...). Enquanto isso ocorre, o dis¬ 
play ainda se mantém apagado 
(porém o “dado eletrônico, lá den¬ 

tro, está rolando...”). Ao remover o 
dedo dos contatos, automaticamen¬ 
te o DAU apresentará, no seu dis¬ 

play, a pontuação aleatoriamente 

obtida (1 a 6 LEDs acesos, nos pa¬ 
drões convencionais dos dados...). 

Para que não haja dúvidas (e para 
que a “leitura” dos pontos possa se 
dar confortavelmente...) o display 

mantém-se aceso por cerca de 5 se¬ 
gundos, ao fim do que automatica¬ 

mente se apaga, na espera de nova 
jogada... 

Se os contatos não mais forem 

tocados, o DAU simplesmente fica 
em stand by (desligado em termos 

energéticos, porém “atento” a uma 
nova solicitação...), com o que 

consumo médio geral de energia, 
proveniente da pequena bateria de 

9V, se restringe ao mínimo, garan- 
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“efeitos sonoros”, toma muito difí¬ 
cil (praticamente impossível...) a 

qualquer jogador, por mais obser¬ 
vador, atento e rápido de reflexos, 

“prever” ou “induzir” um determi¬ 
nado resultado (coisa que pode 
acontecer, em alguns dados eletrô¬ 

nicos menos sofisticados...). Além 
disso, a enorme velocidade (relati¬ 
va...) do clock interno do circuito, 
contribui para impossibilitar qual¬ 
quer tipo de “contagem mental” do 

tempo de pressão sobre os contatos, 
na tentativa de se “tendenciar” de¬ 
terminados resultados numa longa 
série de jogadas! Um mero milési¬ 
mo de segundo, a mais ou a menos, 

no tempo de pressão sobre os con¬ 
tatos, alterará substancialmente a 
possibilidade numérica do resulta¬ 
do... 

- FIG. 1-0 CIRCUITO - A estru¬ 
tura de contagem e decodificação 
dos pontos para o display é cen¬ 

trada num Integrado C.MOS 4017 

(contador de década, com saídas 

sequenciais...), do qual apenas 5 
saídas operacionais são aprovei¬ 

tadas... Um “resetamento” ante- 

cial (presente no pino 2 do 4017) 
simplesmente não é utilizada, de 
modo que fica uma “banguela” 
proposital dentro da decodifi¬ 
cação básica, destinada a “emba¬ 
ralhar” ainda mais as probabili¬ 

dades de resultados... Como dese¬ 

jamos um display final nos moldes 
da disposição de pontos num dado 

convencional, as 5 saídas ativas 

do 4017 (pinos 1-3-4-7-10) têm 
seus estados momentâneos nova- 
mente de-codificados pelo con¬ 
junto de 3 gafes NOR de 3 entra¬ 
das cada, contido num segundo 
Integrado C.MOS, tipo 4025B... 4 

módulos individuais de LEDs, 
sendo 3 com 2 LEDs cada (com 
resistor limitador de 330R) e um 

com apenas 1 LED (resistor limi¬ 
tador de 470R), codificados como 
A-B-C-D, foram a estrutura do 

display, que é fisicamente organi¬ 
zado (detalhes mais adiante...) de 
modo a simular o lay out tradicio¬ 

nal de uma face de dado, com os 

pontos de 1 a 6... Até aí, temos 
explicada a contagem, decodifi¬ 

cação e “mostragem” dos pontos, 

via iluminação de módulos de 
LEDs... Agora, toda a automação 
e dinamismo do circuito, devem- 

das cada...). Vejamos o funcio¬ 
namento (complexo), dos módulos 
de temporização, clock e “auto¬ 
mação” do DAU: no primeiro ga¬ 
le (pinos 1-2-3), em stand by a 
entrada (pinos 1-2) é mantida “al¬ 
ta” pelo resistor de 4M7, “abai¬ 

xando” apenas quando ocorre a 
inserção da Resistência do dedo 

do jogador, sobre os contatos de 

toque... Quando isso ocorre, a 
saída (pino 3) fica “alta”. Esse 
estado, invertido pelo gare delimi¬ 
tado pelos pinos 11-12-13, força 
o gate contido pelos pinos 8-9-10 
a mostrar nível “alto” na sua saí¬ 
da (pino 10), com o que o transís¬ 

tor BC558 (PNP) fica “cortado”, 
não permitindo a passagem de 
Corrente aos módulos dos 
LEDs... O display, então, perma¬ 
nece apagado, durante a jogada... 
Ao mesmo tempo em que isso se 
dá, o capacitor de lu é carregado 
(via diodo isolador 1N4148) e o 
clock (centrado no gate delimita¬ 

do pelos pinos 4-5-6, com Fre¬ 

quência - elevada - determinada 

pelo capacitor de ln e resistor de 

47K...) é ativado... O rápido trem 
de pulsos gerado no pino 4 do 
4093 é aplicado à entrada de con- 
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tagem do 4017 (pino 14 do dito 8 do 4093 passa a “ver” nível 
cujo...). Os “resultados” da joga- “baixo”, com o que - novamente 

da, apenas intemamente ao circui- - a saída do respectivo gate (pino 
to (já que o display permanece 10) toma a elevar-se em nível, 
apagado...), sequenciam com “cortando” o BC558... O display, 

grande velocidade, entre “1” e sem Corrente disponível, então se 
“6”... Quando o jogador remove apaga, ficando todo o conjunto no 
o dedo dos contatos, o clock é aguardo de nova jogada! Como dá 

imediatamente inibido, com o re- para perceber, as ações são com- 
sultado numérico “congelando” plexas e “cruzadas”, e apenas 
em determinado número de pon- podem ser realizadas por núme- 
tos, aleatoriamente obtido... Si- ro tão reduzido de componentes, 

I multaneamente, a saída do ga- graças às especiais habilidades e 

te 8-9-10 do 4093 (pino 10) vai a potencialidades dos Integrados 
i nível “baixo”, habilitando o Digitais C.MOS... Só para ter 

BC558 a fornecer aos módulos de uma idéia do que os Integrados 
LEDs a necessária Corrente para representam, em termos de minia- ao Hobbysta, optamos por uma 
0 acendimento (iluminam-se, ob- turização e simplificação, um cir- placa que concentra praticamente 

viamente, apenas os módu- cuito totalmente transistorizado, tudo, incluindo o próprio display 
los/LEDs selecionados pela alea- com idêntico “comportamento” de LEDs... Com isso (conforme 

j toriedade do resultado...). Como, final, exigiria várias dezenas de veremos mais à frente, na análise 
j após a remoção do dedo, o pino 3 transístores, quase uma centena da fig. 5...) a fiação externa fica 

do 4093 retoma a nível “baixo”, de resistores e capacitores, “pu- reduzida ao mínimo absoluto... 
o capacitor de lu não mais recebe xaria” uma Corrente centenas de Em compensação, o lay out tor- 
“carga de manutenção”, com o vezes mais elevada (pilhas “mia- na-se um pouco mais elaborado, 

que, através do resistor em parale- riam” com grande rapidez...) e te- em termos do padrão de ilhas e 
lo, no valor de 4M7, sua Tensão ria que ser duramente “espremi- pistas... Ainda assim, contudo, o 
vai “caindo”... Ao fim de apro- do” sobre uma placa - no mínimo desenho não é muito complicado, 
ximadamente 5 segundos, o pino - do tamanho de uma tampa de nem demasiadamente congestio¬ 

nado... Como a figura encontra-se 
em escala 1:1 (tamanho natural), a 
cópia ou “carbonagem” poderá 
ser feita de modo direto... Pedi¬ 
mos um pouco de atenção às re¬ 
giões onde se estabelecem as ilhas 
destinadas às “peminhas” dos 

três Integrados, já que nelas as 
áreas cobreadas são muito peque¬ 
nas e próximas umas das outras, 
lugares propícios ao surgimento 
de erros, falhas, “curtos”, etc. Se, 
contudo, a cópia, traçagem, cor¬ 

rosão e verificação forem feitas 
com cuidado, a confecção poderá 
ser levada a bom termo, mesmo 

por Hobbystas ainda sem muita 

prática (sem pressa, conferindo 
sempre e raciocinando muito, não 

há o que errar...). Conselhos es¬ 

pecíficos para o bom aproveita¬ 
mento do Circuito Impresso en¬ 

contram-se nas INSTRUÇÕES 

GERAIS PARA AS MONTA¬ 
GENS, que devem ser consulta¬ 
das pelo Leitor, se for “começan- 

FIG. 3 - OS LEDS E SUA RE¬ 

PRESENTAÇÃO NO “CHA¬ 
PEADO” - Como os 7 LEDs do 
DAU serão posicionados e solda- 
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USTA DE PEÇAS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4017B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4025B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4093B 

• 1 - Transístor BC558 
• 1 - Diodo 1N4148 

• 7 - LEDs vermelhos, redon¬ 
dos, 5 mm 

• 3 - Resistores 330R x 1/4W 
• 1 - Resistor 470R x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 
• 1 - Resistor 47 K x 1/4W 
• 2 - Resistores 4M7 x 1/4W 

• 1 - Capacitor (poliéster) ln 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lu 

x 16V (ou Tensão maior) 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(11,2 x 4,8 cm.) 

• 1 - “Clip” para bateria de 9V 
• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/Dl VERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a mon¬ 
tagem. Qualquer pequeno 

Container plástico, padroni¬ 

zado ou mesmo improvisa¬ 

do, medindo no mínimo 
12,0 x 6,0 x 3,0 cm„ ser¬ 
virá... 

• 1 - Par de contatos metálicos 
para o “toque” (podem ser 
dois meros parafusos, cujas 
“cabeças” serão usadas pa¬ 

ra o contato...). 
• - Máscara de acrílico verme¬ 

lha, transparente, para uma 

opção mais sofisticada de 

display (VER TEXTO E 
ILUSTRAÇÕES) 

• - Mini-caixas adicionais, pa¬ 

ra eventual comando remo¬ 
to duplo do DAU, também 
numa opção mais sofistica¬ 
da de acabamento (VER 

TEXTO E ILUS¬ 
TRAÇÕES). 

dos diretamente sobre a placa 
(quase sempre os LEDs ficam fo¬ 

ra das placas de circuito, ligados 
a elas por pares de fios finos, o 

que não ocorre no DAU...), tor¬ 

nou-se necessária uma estilização 

um pouco diferente para os ditos 

cujos, na configuração do “cha¬ 
peado” (visto na próxima figu¬ 

ra...). Assim, o diagrama “tra¬ 
duz” visualmente, com grande 

clareza, o componente em sua 
aparência, símbolo e estilização, 

de modo que ninguém “dance” na 

hora de aplicá-los ao circuito... 
Outras dúvidas sobre componen¬ 

tes, identificações, polaridades, 
valores, etc., poderão ser sanadas 
via TABELÃO APE, sempe lá no 
começo da Revista, junto às INS¬ 
TRUÇÕES GERAIS à HISTÓ¬ 
RIA EM QUADRINHOS (A- 

VENTURA DOS COMPONEN¬ 

TES). 

FIG. 4 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM - Agora a placa é 
vista pelo lado não cobreado, en- 
fantizando-se posições, valores, 

códigos, polaridades e outras 
identificações de todos os compo¬ 
nentes... Muitos deles têm posição 
única e certa para inserção à pla¬ 
ca: os Integrados (notar a posição 

das suas extremidades marca¬ 
das...), o transístor (referenciar o 
posicionamento pelo lado “chato” 
da peça...), o diodo (observar a 

extremidade marcada com um 

anel ou faixa...), os LEDs (rever 
fig. 3 e observar o posicionamen¬ 
to do chanfro de cátodo...) e o 

capacitor eletrolftico (atenção à 
polaridade, indicada no “chapea¬ 
do” e também marcada pelo fa¬ 
bricante no próprio “corpo” do 
componente...). Cuidado também 

para não inverter posições/valores 

dos resistores... Finalmente, um 
ponto importante: existem três 
jumpers (simples pedaços de fio, 

interligando duas ilhas/furos es¬ 
pecíficos...), codificados como 
J1-J2-J3, e que não podem ser 
“esquecidos” (caso contrário o 
DAU não funcionará...). Depois 
de todas as soldagens efetuadas (e 
só então...), as “pernas” dos 

componentes poderão ter suas 
eventuais “sobras” cortadas, pelo 
lado cobreado... Antes disso, 
porém, é bom re-conferir tudo, já 

que correções são mais fáceis en¬ 
quanto os terminais estão intei¬ 

ros... Insistimos em que mais vale 

perder-se alguns minutos numa 

verificação prévia cuidadosa, do 

que um “tempão”, depois, na 

busca de defeitos ou falhas já 

“mascarados” no meio de uma 
montagem pretensamente comple¬ 

tada... 

FIG. 5 - CONEXÕES EXTER¬ 
NAS À PLACA - Conforme já foi 

dito, as ligações externas são mí¬ 
nimas e super-fáceis (graças à 
“concentração” de tudo sobre o 
próprio Impresso...). O diagrama 
mostra a placa ainda pela sua face 

não cobreada (lado dos compo¬ 
nentes, como na figura ante¬ 

rior...), claramente indicadas as 
ligações da alimentação (bateria) 
e dos contatos de toque... Quanto 

aos fios vindos do “clip” da bate¬ 
ria, lembrar sempre que o verme¬ 

lho corresponde ao positivo, e o 
preto ao negativo... Os pontos 
“T-T” devem ser ligados aos con¬ 
tatos metálicos de toque, via par 
de fios finos... Os tais contatos de 
toque, como já foi mencionado, 
podem ser dois parafusinhos 
(latão ou ferro, para que a solda 

“pegue” bem...) dos quais as res¬ 

pectivas "cabeças” serão usadas 
para o “encosto” do dedo do jo¬ 

gador... 

FIG. 6 - CAIXA, OPÇÕES E 

SUGESTÕES... Montagens desse 
gênero exigem um certo capricho 

no acabamento, no lay out exter¬ 

no, de modo a preservar pratici- 

dade e manter elegância final... É 

lógico que o próprio desenho da 

placa foi criado com essa in¬ 

tenção, facilitando a acomodação 

na caixa, disposição do display, 

essas coisas... Entretanto convém 
que o Leitor/Hobbysta procure 

seguir as sugestões mostradas na 

figura, para não “dar furo”... Em 

6-A temos a configuração externa 
mais elementar e fácil, com os 7 

LEDs sobressaindo de seus furos 
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à direita do painel principal (para 
gabaritar as posições dos furos, 
basta usar o diagrama da figura 4 

como “molde", na área que 
contém os ditos 7 LEDs...), e com 
o par de contatos de toque (“ca¬ 
beças” de parafusinhos...) à es¬ 
querda... Não esquecer que os 

dois contatos não devem guardar 
um afastamento maior do que 5 
ou 6 mm, de modo que a ponta de 

um dedo possa, seguramente, en¬ 
costar-se em ambos simultanea¬ 

mente... Já em 6-B temos uma so¬ 
lução mais sofisticada (ainda as¬ 

sim fácil de realizar...): primeira¬ 
mente os LEDs Ficam “embuti¬ 

dos”, sob uma janela recoberta 
com uma “máscara” de acrílico 
vermelho, transparente (essa 
“máscara” deve fiar bem encos¬ 

tada às cabeças dos LEDs...). 
Com isso serão visíveis apenas os 
LEDs realmente iluminados, em 
cada “resultado”... “Segunda¬ 
mente”, para facilitar a utilização 
por dois jogadores - por exemplo 
- dois conjuntos de contatos de 
toque poderão ser anexados (liga¬ 

dos eletricamente em paralelo aos 

pontos “T-T” da placa, conforme 
fig, 5...), e remotamente posicio¬ 

nados em mini-caixas contendo os 
parafusinhos, ligadas à caixa- 

“mãe” por cabinhos paralelos fi¬ 
nos... Na verdade, o Hobbysta 
mais tarimbado e habilidoso, po¬ 

derá dotar a caixa-“mãe” de uma 
série (não obrigatoriamente 

dois...) de jaques (J2), todos ele¬ 
tricamente paralelados aos pontos 
“T-T” da placa, compondo o con¬ 
junto com tantos contatos de to¬ 

que remotos (iguais aos sugeridos 
em 6-B...) quantos sejam necessá¬ 

rios, cada um deles dotado de um r 

cabinho no conveniente compri- ’ 

mento, com plugue (P2) na ex¬ 
tremidade... Assim, dependendo 

unicamente do número de jogado- 

RÁDIO E TELEVISÃO Ü 
APRENDA EM MUITO POUCO TEMPO 

UMA DAS PROFISSÕES QUE 
PODERÁ DAR A VOCÊ UMA RÁPIDA 

EMANCIPAÇÁO ECONÔMICA. 

CURSO ALADIM 

res a operar o DAU, os comandos 
remotos poderão ser confortavel¬ 

mente incorporados, na medida 
das necessidades... 

(PERGUNTA BESTA:) 

-PORQUÊ 7 LEDS, SE O 

MAIOR PONTO NOS DADOS 
CORRESPONDE A 6...?” 

Se alguém af se fez essa per¬ 
gunta (esperamos que NÃO, mas 
nunca se sabe...), explicamos: tra¬ 
ta-se de uma disposição em matriz, 
necessária a abranger todos os “de¬ 

senhos” das pontuações conven¬ 
cionais nos dados cúbicos! Qual¬ 
quer outra quantidade e disposição 
de LEDs simplesmente não com¬ 
portaria. o o ver lay das 6 pon¬ 

tuações possíveis (no padrão de um 

dado convencional...). Ocorre 
fenômeno “gráfico” parecido com 

os conhecidos displays numéricos 

digitais de 7 segmentos, de cujo 
padrão básico em “8” se podem 
obter (dependendo unicamente de 

quais segmentos ficam acesos ou 
apagados, momentaneamente...) to¬ 

dos os algarismos, de “zero” a 
“nove”... Confiram! 

• RADIO • TV PRETO E BRANCO 
• TV A CORES • TÉCNICAS DE ELE¬ 
TRÔNICA DIGITAL • ELETRÔNICA 

INDUSTRIAL • TÉCNICO EM MANU¬ 
TENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A segurança, a experiência e a idonei¬ 
dade de uma escola que em 30 anos 
já formou milhares de técnicos nos 
mais diversos campos da Eletrônica; 

2) Orientação técnica, ensino objejivo, 
cursos rápidos e acessíveis; 

3) Certificado de conclusão que, por ser 
expedido pelo Curso Aladim, e não só 
motivo de orgulho para você, como 
também a maior prova de seu esforço, 

de seu merecimento e de sua capaci¬ 

dade; 
4) Estágio gratuito em nossa escola nos 

cursos de Rádio, TV pb e TVC, feito 
em fins de semana (sábados ou do¬ 
mingos). Não é obrigatório mas ó ga¬ 
rantido ao aluno em qualquer tempo. 

MANTEMOS CURSOS POR FREQUÊNCIA 

Seja qual for a sua idade, 
seja qual for o seu nível 
cultural, o Curso Aladim 
fará de Você um técnico! 

Remeta este cupom para: CURSO ALADIM 
R. Florêncio de Abreu, 145 - CEP 01029-000 

S.Paulo-SP, solicitando informaçOes sobre o(s) 
curso(s) abaixo indicado(s): 



EFEITO LUMINOSO, “SEMI-ALEATÓRIO”, BONITO, ATRATIVO, SIM¬ 
PLES DE MONTAR, BARATO, USANDO APENAS COMPONENTES 
COMUNS (O ELEMENTO LUMINOSO E ATIVO É UMA MERA LAMPÀ- 
DINMA DE NEON™}, O MOBILIGHT ORIGINALMENTE INCORPORA 8 
"PONTOS” DE LUZ, PORÉM, COM ENORME FACILIDADE, PODE SER 
EXPANDIDO OU AMPLIADO (BASTANDO “ENFILEIRAR” VÁRIOS 
MÓDULOS, CONFORME INSTRUÇÕES TAMBÉM DADAS NO PRE¬ 
SENTE ARTIGO™) PARA 16, 24, 32 OU MAIS “PONTOS DE LUZ” (E 
SEMPRE MANTENDO O DINAMISMO E O EFEITO “SEMI-ALEATÓRIO" 

DE ALTERNÂNCIA DOS “ ACENDIMENTOS/APAGAMENTOS"...!). 
ALIMENTADO PELA C.A. LOCAL (110 OU 220 VOLTS), O CIRCUITO 
PRECISA DE “QUASE NADA”, ENERGETICAMENTE FALANDO, PO¬ 
DENDO ASSIM SER MANTIDO LIGADO INDEFINIDAMENTE, COMO 

ENFEITE/BRINQUEDO NO QUARTO DAS CRIANÇAS OU EM QUAL¬ 

QUER DAS MUITAS OUTRAS APLICAÇÕES “VISUAIS” IMAGINA¬ 
DAS™! 

NEM TRANSISTORES, 
NEM INTEGRADOS™ 

NEM LEDS... 

A moderna Eletrónica “vive” 

basicamente de semicondutores, e 

99% dos circuitos e aplicações se 

baseiam em transístores e Integra¬ 
dos... Quando manifestações vi¬ 
suais são requeridas ou pretendi¬ 
das, quase que forçosamente LEDs 
(Modos Emissores de Luz) são uti¬ 

lizados... Entretanto, essa profusão 
de componentes de “estado sólido” 

nos faz esquecer que “ainda” exis¬ 

tem peças e componentes que fun¬ 
cionam por outros princípios, e que 
são plenamente utilizáveis em cir¬ 
cuitos práticos, econômicos e inte¬ 
ressantes, a um custo muito mode¬ 
rado! 

É o caso da “velhinha” 
(porém ainda com a “corda to¬ 

da”...) lâmpada de Neon, um pe¬ 

queno bulbo de vidro contendo gás 
nobre, sob baixa pressão, e nada 
mais do que dois eletrodos aparen¬ 
temente isolados! Sob determinada 

Tensão (CC ou CA) a “aparente 

isolação” do gás entre os ditos ele¬ 
trodos é “vencida”, através de um 
fenômeno chamado de ionização, 

que então permite a passagem (e a 

manutenção...) da Corrente, ainda 
que a nível mínimo, e com um im¬ 

portante bônus: o estabelecido flu¬ 
xo de partículas eletricamente car¬ 
regadas (os reais “portadores” da. 
Corrente entre os eletrodos...) de¬ 

termina a emanação de fótons 
(“partículas” elementares de... 

LUZ...!). Assim, uma “luzinha”, 
tênue, fantasmagórica, muito carac¬ 

terística, se manifesta sobre os ele¬ 

trodos internos! 

O mais interessante é que, 
devido a uma especial característica 

das lâmpadas de Neon, elas podem 
ser usadas não só como “traduto¬ 

ras” de Eletricidade em Luz, mas 

também como os próprios elemen¬ 
tos ativos de um circuito (veremos 
isso a seguir, na descrição técnica 
do MOBILIGHT...), com o que os 
arranjos podem ser grandemente 
simplificados! 

O MOBILIGHT (EXPANSÍ¬ 
VEL) “usa e abusa” das lampadi- 
nhas de Neon, resultando num efei¬ 

to barato, simples de montar e bo¬ 
nito de ver... Enfim: uma monta¬ 
gem para o iniciante, mas que 
também o veterano saberá bem 

aproveitar! Apenas um aviso aos 

(para usar uma expressão “no¬ 
va”...) marinheiros de primeira 
viagem: estaremos lidando com as 
Tensões da C.A. domiciliar, 110 ou 

220 volts, que são perigosas (se 
não tratadas com o devido cuidado 

e “respeito”...), ainda que - no cir¬ 

cuito em pauta - os níveis de ener¬ 

gia sejam absolutamente mínimos. 
ATENÇÃO, portanto, para os cui¬ 
dados com isolação, “curtos”, etc., 
e SOB NENHUMA HIPÓTESE, 

manuseiem o circuito, terminais, 
componentes e fios, estando o con¬ 

junto ligado à uma tomada! 

- ETC.. 1 - O CIRCUITO - O “es- 

queminha” é tão simples, que não 
oferecerá dificuldades de “leitu¬ 

ra” ou interpretação mesmo aos 
eventuais “começantes” entre os 
Leitores/Hobbystas: a energia 

C.A. é captada da tomada (110 ou 

220V) e, logo em seguida, trans¬ 
formada numa razoável C.C, com 
a ajuda do diodo retificador 

1N4004 e capacitor de filtro/ar- 

MOBILIGHT 
(EXPANSÍVEL) 
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mazenamento de lu (com Tensão 
de trabalho de 250V para redes de 

110V, ou 400V para redes de 

220V). Observem que este é um 

capacitor não eletrolítico e - por¬ 

tanto - não polarizado... Trata-se 
de um componente de poliéster ou 
policarbonato... A seguir, vemos 
uma série de estruturas “repeti¬ 
das”, cada uma delas baseada 
numa lâmpada de Neon, um resis- 
tor e um capacitor... Cada um dos 

mddulos representa um oscilador 
de relaxação, que funciona da se¬ 

guinte maneira: a lampadinha de 

Neon recebe a energia CC da ali¬ 
mentação, via resistor/série de 
10M.„ Em paralelo (para efeitos 
gerais das polarizações do circui¬ 
to...) com a lâmpada, temos um 
capacitor de 220n... Inicialmente, 

ao ser ligado o circuito, o dito ca¬ 
pacitor encontra-se descarregado, 

mostrando - portanto - “zero” 
volt entre seus terminais. Decor¬ 
rido um certo Tempo (determina¬ 
do justamente pelo valor do resis- 
tor e do capacitor...) a Tensão en¬ 
tre seus terminais “crescerá” até 
atingir o valor de ionização ou de 
“disparo" da lâmpada. Nesse ins¬ 
tante, dá-se a iluminação do bul¬ 
bo, com a ionização permitindo a 

passagem da Corrente, e ocasio¬ 
nando a breve descarga do capa¬ 
citor... Tudo, então, recomeça: 
a lâmpada se apaga, e o capacitor 
novamente vai “acumulando” 

carga, via resistor, até novamente 

atingir a Tensão de ionização da 
Neon, para nova e breve ilumi¬ 
nação... Esse seria o funciona¬ 
mento de apenas um módulo, caso 

em que a lampadinha piscaria rit¬ 
micamente, numa Frequência fixa 

e “permanente”... Todo o “tru¬ 
que" do arranjo consiste em 
“cruzar” todos os capacitores dos 

8 módulos de forma que a car¬ 
ga/descarga de cada um deles 
“interfira” com idêntico” fenô¬ 

meno nos demais...! Dessa forma, 
ocorre uma espécie de “sequen- 
ciamento” (sobre o qual não te¬ 
mos nenhum controle direto...) 

cuja ordem depende unicamente 

de pequenas diferenças intrínse¬ 

cas aos componentes (valor exato 

da Tensão de ionização de cada 

lampadinha, valor exato de cada 

resistor e capacitor do conjunto. 

etc.). Com tal acomodação, em 
determinado momento, uma, e 
apenas uma lampadinha estará 
acesa... No exato momento em 
que ela se apagar, ficará “autori¬ 
zado” o próximo módulo a fun¬ 

cionar (próximo NÃO na ordem 
do esquema, mas na “ordem elé¬ 
trica” dos seus parâmetros inter¬ 
nos, sobre os quais não temos 

acesso...) e assim a “coisa” vai, 
repetindo-se todo o ciclo indefi¬ 
nidamente, enquanto o circuito 
permanecer energizado...! Com os 
valores indicados para os reisto- 
res/capacitores, a “piscagem se¬ 

quencial semi-aleatória” das 8 
lâmpadas se dará a um ritmo bem 
dinâmico e visível (nem tão rápi¬ 
do que nossos olhos não possam 
acompanhar, nem tão lento a pon¬ 
to de perder o dito dinamismo...). 

Observem, agora, o seguinte: na 
verdade, tantos outros módulos 

quanto se queira (além dos 8 mos¬ 

trados no esquema básico...) po¬ 
dem ser anexados à “fila", sim¬ 
plesmente dando sequência ao ar¬ 
ranjo através dos pontos marcados 
com os números 1-2-3 (direita do 
diagrama). Para facilitar as coisas 
ao Hobbysta, o próprio lay out da 
placa específica de Circuito Im¬ 
presso (veremos isso em detalhes, 

mais adiante...) foi estruturado de 
modo a permitir a fácil expansão 

do MOBILIGHT, com o que con¬ 
juntos finais de 16, 24, 32 (qual¬ 

quer múltiplo de 8, na verdade...) 
lâmpadas poderão ser formados 
de modo direto, ampliando bas¬ 
tante as possibilidades aplicativas 
do MOBILE... Finalmente, notar 
que as elevadas impedâncias en¬ 
volvidas, e os baixíssimos requisi¬ 

tos energéticos das lampadinhas 
de Neon, determinam um consu¬ 

mo final absolutamente irrisório... 

O circuito básico, funcionando 
ininterruptamente por 1 ano, 

“gastará” menos energia elétrica 

do que a lâmpada incandescente 

aí do teto do aposento em 1 ou 2 
horas...! É lógico que tal “muqui- 
ranice” tem um “preço”: a lumi¬ 

nosidade emitida pelas lampadi¬ 
nhas de Neon jamais será a nível 
de “cegar”... Na verdade a mani¬ 

festação será melhor percebida em 
ambiente semi-obscurecido, con¬ 
dição bastante propícia para o 

aproveitamento como móbile em 

quartos de dormir, ou em pontos 
não intensamente iluminados de 
qualquer aposento... 

FIG. 2 - DETALHANDO A 
LÂMPADA NEON NE-2 - Como 

é um componente utilizado menos 
frequentemente nas montagens 

mostradas aqui em APE, vamos a 

algtímas “dicas” visuais sobre a 
lampadinha de Neon... A figura 
mostra a sua aparência e o símbo¬ 
lo adotado para representá-la es¬ 

quematicamente, nos diagramas 
de circuito... Trata-se de compo¬ 
nente não polarizado, podendo 

então trabalhar (dentro dos seus 
limites elétricos...) tanto sob C.A. 

quanto sob C.C. Chamamos a 

atenção para um fato: sob C.A. 
ambos os eletrodos internos mos¬ 
trarão a luminiscência durante a 

ionização... Já sob C.C. (como é 
o caso do funcionamento do MO¬ 

BILE...), apenas um dos eletrodos 

se iluminará... A luz é tênue, 
porém marcante, em cor amare¬ 

lo-alaranjada, pouco visível em 
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Hlista de peças 

• 1 - Diodo 1N4004 

• 8 - Lâmpadas de Neon, tipo 
NFr-2 (VER FIG. 2) 

• 8 - Resistores 10M x 1/4W 

• 8 - Capacitores (poliéster) 
220n (250V para redes de 
110V ou 400V para redes 
de 220V) 

• 1 - Capacitor (poliéster) lu 
(250V para redes de 110V 
ou 400V para redes de 
220V) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem 

(7,8 x 3,3 cm.) 

• 1 - “Rabicho” (cabo de força 
com plugue C.A. numa das 
pontas) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - O MOBILE é um projeto 

basicamente “em aberto”, 
permitindo grande número 
de adaptações, instalações 

e improvisações no seu lay 
out final de acomodação. 

Assim, não faremos reco¬ 
mendações específicas para 

caixas e coisas assim... Ao 
final do presente artigo, al¬ 

gumas sugestões serão da¬ 

das, condicionando os ma¬ 

teriais complementares a 
serem utilizados... 

• - Quem quiser valer-se da 
expansibilidade do MOBI¬ 
LE, deverá confeccionar 
várias plaquinhas básicas 

de Circuito Impresso, e a 
quantidade de componentes 
compatível com a desejada 

ampliação... Um aviso: a 
partir do segundo módulo 

(na expansão) não mais 

serão necessários dois 
componentes - o diodo 
1N4004 e o capacitor po¬ 

liéster de lu... Entretanto, 
cada um dos eventuais mó¬ 

dulos extras, requererá as 
lâmpadas, os resistores e os 

capacitores de 220n (8 de 

cada, para cada módulo). 

ambientes fortemente iluminados, 
porém marcante em lugares se¬ 
mi-obscurecidos... 

- FIG. 3 - LAY OUT DO CIR¬ 
CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO - Assim como o próprio cir¬ 

cuito e seu “esquema”, a estrutu¬ 
ra da placa de Circuito Impresso 
também mostra o aspecto “repeti¬ 
tivo” na sua organização de ilhas 
e pistas... O desenho, assim, fica 
muito simples e direto, podendo 

ser facilmente reproduzido com 
tinta ou decalque ácido-resisten¬ 
tes... As “coisas” não são muito 

“apertadas”, de modo que não há 
pontos críticos de desenho no pa¬ 
drão cobreado... Basta um pouco 

de atenção e cuidado, para que 
tudo saia direitinho. De qualquer 
modo, terminada a confecção da 
placa, ela deve ser rigorosamente 
conferida com a ilustração (está 
em escala 1:1), sanando-se even¬ 

tuais falhas ou “curtos” antes de 

se começar as inserções e solda¬ 
gens de componentes e fios... Ao 
iniciante, recomendamos uma jci- 

tura prévia às INSTRUÇÕES 
GERAIS PARA AS MONTA¬ 

GENS, na busca de informações 

importantes sobre as técnicas de 

confecção e montagem de Circui¬ 
tos Impressos... 

FIG. 4 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM - De novo, o arran¬ 

jo “repetitivo” do MOBILE faci¬ 

lita muito as coisas para o monta¬ 

dor... Um ünico ponto importante 
é o correto posicionamento do 
único componente polarizado, que 

é o diodo 1N4004 (extremidade 
marcada pelo anel ou faixa posi¬ 
cionada junto ao comer da pla- 
quinha...). De resto, simplesmente 
não há “onde” ou “no quê” se 
enganar... Os pontos marcados 
com “L-L-L...” referem-se às li¬ 

gações dos fios que vão, indivi¬ 
dualmente, às 8 lâmpadas contro¬ 
ladas... O ponto “T” vai ao “ou¬ 

tro” terminal de todas as lampa- 
dinhas (detalhes na próxima figu¬ 
ra). Finalmente, os pomos 
“1-2-3” referem-se ao bus de ex¬ 
pansão, ou seja: contatos destina¬ 

dos a “emendar” mais e mais mó¬ 
dulos do MÓBILE, ampliando a 

quantidade de lâmpadas e o efeito 
visual (detalhes mais adiante...). 

Terminadas as ligações à placa, 
tudo deve ser conferido, verifi¬ 
cando-se principalmente a ine¬ 

xistência de “curtos” ou contatos 
indevidos entre as áreas cobrea¬ 
das (lidando com 110 ou 220 

VCA, toda atenção é pouca, nesse 

aspecto...), antes de se cortar os 

excessos de terminais... 

FIG. 5 - CONEXÕES EXTER¬ 
NAS À PLACA - Assim como na 
figura anterior, a placa é vista pe¬ 
la face não cobreada, agora porém 

enfatizando as conexões externas, 
que incluem as 8 lâmpadas e a en¬ 
trada de energia CA, via “rabi¬ 
cho”... Este tem seus dois fios li- 
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gados aos pontos “R-R” da placa. 
Já quanto às lâmpadas, um termi¬ 
nal de cada uma delas vai ligado 
(por pedaços de fio no convenien¬ 
te comprimento...) a um dos pon¬ 
tos “L”, à vontade... Os terminais 

“sobrantes” de todas as 8 lâmpa¬ 
das, devem ser eletricamente co¬ 
netados e reunidos num sd cabi- 
nho que vai ao ponto “T”... Ob¬ 
servar que, dependendo unica¬ 

mente do arranjo ffsico escolhido 
para a disposição final das lâmpa¬ 

das, basta “puxar” fios finos em 
qualquer comprimento ou ângulo, 

sem problemas, “indo” até onde 
cada lampadinha estiver, com re¬ 

lação à placa “mãe”... Como a 
Corrente é quase “desprezível”, 
nessa fiação, os cabinhos (sempre 
isolados) podem ser muito finos 
(AWG 22, 24, 26 ou mesmo 28, 
sem problemas...), o que facilita 

seu eventual “escondimento” ou 
embutimento... Notem os termi¬ 
nais 1-2-3 da placa, livres, rotula¬ 
dos com “expansão”, a serem 
eventualmente utilizados “nos 
conformes” da próxima figura... 

FIG. 6 - EXPANDINDO O MO¬ 
BILE - Na figura esquematizamos 
um arranjo expandido* com 3 mó¬ 
dulos (totalizando, portanto, 24 
lâmpadas controladas...). Obser¬ 

vem alguns pontos (cujos concei¬ 
tos valerão qualquer que seja o 
número real de módulos “enfilei¬ 

rados”...). 
Apenas o primeiro módulo reque¬ 
rerá a ligação à CA local, via 
“rabicho”... Assim, os pontos 

“R-R” de todos os demais módu¬ 
los (do segundo em diante...) fi¬ 

cam sem ligação. 
Apenas o primeiro MOBILE re¬ 
quer a presença, na sua placa, do 
diodo 1N4004 e do capacitar po- 

liéster de lu... Em todas as de¬ 

mais placas (da segunda em dian¬ 
te...), tais componentes simples¬ 

mente NÃO PRECISAM ser co- 

locados/soldadós (seus lugares, 
no “chapeado”, ficam vazios...). 

Um conjunto de três cabinhos iso¬ 
lados interliga, respectivamente, 
todos os pontos “1”, todos os 
pontos “2” e todos os pontos 
“3”. 
Em cada uma das plaquinhas, as 
ligações das “suas” 8 lâmpadas é 
feita conforme mostra a fig. 5. 
Quanto ao arranjo físico das lâm¬ 
padas (24, no exemplo, mas po¬ 

dendo ser qualquer múltiplo de 
8...), dependerá unicamente da 
vontade, criatividade e habilidade 
de cada um... 

IDÉIAS E SUGESTÕES... 

Uma idéia interessante, para 
um móbile de quarto de criança, 

consiste na simulação de um “saté¬ 
lite” artificial, partindo de um cor¬ 

po esférico de plástico, do qual 

saem diversas (8, 16, 24, etc.) “an¬ 
tenas”, cada uma delas acomodan¬ 
do uma das lampadinhas... Dentro 
do “corpo” esférico fica a placa 

(ou placas...) do MOBILE, saindo 

de uma lateral o “rabicho” para li¬ 
gação permanente a uma tomada 
CA próxima... O satélite piscará, 
aleatoriamente, durante toda a noi¬ 

te, embalando a criança, principal¬ 
mente as que têm “medo do escu¬ 
ro”, e dificuldade para adormecer 
(o efeito “hipnótico” do MOBILE 
acalmará e levará a criança ao so¬ 
no, tranquilamente... 

Outra sugestão (também para 
quarto de criança) é compor uma 
espécie de quadro, com figuras do 

universo infantil, Mickey, Donald, 
Pinóquio, Branca de Neve, a Bru¬ 
xa, essas coisas (apesar que, atual¬ 
mente, os garotinhos desde a mais 
tenra idade já gostam de ter, nas 

paredes de seus quartos, posters da 
Madonna coçando as “coisas”.,.), 

cujos olhos podem conter as lam¬ 

padinhas piscantes, num efeito di¬ 
ferente, engraçado... 

Enfim: só a criatividade de 
cada um limitará as reais possibili¬ 
dades de aplicação/utilização do 
MOBILE, expandido ou não...! 

Para encerrar, lembramos (de 
novo...) a necessidade de se ter 
cuidados no manuseio do circuito, 

sendo proibido tocar em qualquer 
dos terminais, pistas cobreadas ou 
partes metálicas, enquanto o dito 
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cujo estiver ligado à tomada (“cho¬ 

ques” desagradáveis, e até fatais 
sob determinadas circunstâncias, 
podem ser o preço da imprudên- 

Um outro ponto a considerar 
(ainda dentro do aspecto SEGU¬ 

RANÇA...): o consumo real do cir¬ 
cuito é tão baixo que, mesmo de¬ 
pois de desligado da tomada, du¬ 

rante alguns segundos as lampadi- 
nhas continuarão no seu “pisca- 
pisca aleatório-sequencial...”. En¬ 

quanto isso estiver ocorrendo, é si¬ 
nal de que o capacitor de filtro e 
armazenagem (lu) ainda conterá 
“carga”, sob Tensão suficiente pa¬ 
ra dar um “tranco” no incauto que 

tocar simultaneamente nos seus 
dois terminais! Assim, mesmo de¬ 
pois de desligar o conjunto da to¬ 
mada, é bom dar uma “carência” 

de 15 a 20 segundos, antes de me¬ 
ter o mãozão nas partes metálicas 
da placa... 

Quem quiser alterar o rftmo 
básico de “piscagem” do efeito, 

poderá faze-lo modificando os va¬ 
lores dos resistores, numa faixa ex¬ 

perimental que vai desde 2M2 até 

os 10M originais. Também os ca- 
pacitores de 220n podem ser “re¬ 
valorizados” na busca de outras ve- 
locidrdes no efeito (na faixa que 
vai de 100n até 470n, o Leitor po¬ 
derá experimentar o valor que lhe 
proporcionar c andamento mais 

agradável...). 

OFERTÂD/DISPLAY 

K-1 (MCD 198K) - LARANJA. 

K-2 (MCD 198BK) - LARANJA. . 136.000,00 

A-5 (MCD 191 A) - LARANJA. 

K-8 (MCD 194K) - LARANJA. . 136.000,00 

K-10 (MCD 201K) - LARANJA. .136.000,00 

K-17 (MCD 348K) - VERDE. .168.000,00 

K-19 (MCD 368K) - LARANJA. 

K-20 (MCD 398K) - LARANJA. . 168.000,00 

K-46 (MCD 144K) - VERDE. 

A-7 (MCD 196A) - LARANJA. .136.000,00 

A-16 (MCD 396A) - LARANJA. .168.000,00 
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EMARK ELETRÔNICA 

Rua Gal. Osório, 157 

CEP 01213 São Paulo-SP 
Fone: (011) 223-2037 
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3 GUITARRAS EM 1 AMPLIFICADOR 

PRÉ-MISTURADOR-CASÀDOR, ' 
DULO COMPLETO (INCLUINDO FONTE L.. , 
C.A., 110 OU 220 VOLTS) COM CONTROLES 
PARA 3 CANAIS DE ENTf* * ** “ k-*&***<* 

PARA INSTRUMENTOS 
MAGNÉTICOS DE BAIXA/MÉOIA I 
TRA-BAIXOS, ETC.). CRIADO PARA G 
TAÇÂO AOS GRUPOS MUSICAIS, F 
COS RECURSOS, PERMITE O ACC 
MENTOS A 1 ÚNICO AMPLIFICADOR 1 _ 
CAL" OU NÃO...). MANTÉM AS QUALIDADES TONA» DE CADA UM 
DOS INSTRUMENTOS, BEM COMO SEUS RENDIMENTOS, NÃO PER¬ 
MITINDO OUE SEUS SINAIS INTERFIRAM ENTRE St» GARANTINDO 
EXCELENTE MIXAGEM CONTROLADA! ÓTIMO PARA ENSAIOS OU 
GRAVAÇÕES DOMÉSTICAS, TAMBÉM POOE SER USADO EM PAL¬ 
CO, ACOPLADO A QUALQUER BOM AMPLIFICADOR Dl POTÊNCIA! 
O PROJETO QUE OS GRUPOS DE HOBBYSTAS/MÚSICOS ESTAVAM 
ESPERANDO! 

O PRÉ-MISTURADOR... 

No jargão de áudio, um 

“pré-misturador” (também chama¬ 
do de “pre-mixer”...) constitui um 
circuito ou dispositivo capaz de 
promover o “casamento” ou a 

“soma controlada” de várias fontes 
de sinal, transformando todo o con¬ 
junto de informações num só fluxo 

de sinal a ser encaminhado para 

amplificação de Potência (com a 

eventual interveniência de módulos 
equalizadores, de controle tonal, 

etc.). O nome e a função são relati¬ 
vamente genéricos, mas entre os 
pié-misturadores, destacam-se vá¬ 
rias “especialidades”... Por exem¬ 
plo: num sistema de P.A., as fontes 
de sinal podem ser o microfone do 

locutor, um CD play» e um tape- 

deck (eventual mente também saídas 

de sintonizadores de FM ou AM...) 

cujas “informações” devem ser 

misturadas, controladas e “casa¬ 
das” para envio ao módulo de 

Potência... Outro exemplo: num 
salão de palestras ou de conferên¬ 

cias, vários microfones (cada um à 

disposição de um dos conferencis¬ 
tas...) devem ter seus sinais “soma¬ 

dos” e controlados antes do enca¬ 
minhamento a um sistema de ampli- 

ficação/distribuição (por vezes com 
manifestação final através de fones 
de ouvido individuais, distribuídos 
à assistência...). 

São várias, portanto, as “es¬ 
pecializações” dos pré-misturado¬ 

res, além de serem necessárias cui¬ 

dadosas adequações elétricas para 
perfeito aproveitamento dos sinais 
a serem misturados, correto “casa¬ 

mento” das impedâncias e níveis, 
faixas tonais das diversas fontes, 
etc. Dessa forma, nem sempre 

(quase nunca...) um misturador ori¬ 

ginalmente dimensionado para 
(num exemplo...) ser usado numa 

mesa de discoteca pode ser aplica¬ 
do pra intermediar a ligação de vá¬ 

rios instrumentos musicais eletro- 
eletrônicos num línico amplificador 
(quem já tentou isso sabe que os 

resultados são medíocres...). 
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O "TRÉGUA” (3 GUITAR¬ 

RAS EM 1 AMPLIFICADOR) foi 
projetado especificamente para o 

uso que seu nome sugere: “pegar” 

os sinais de 3 instrumentos (as 

bandas, na sua quase totalidade, 
organizam-se em tomo de 3 instru¬ 
mentos: uma guitarra lider ou de 

solo, uma outra de base ou acom¬ 
panhamento e uma terceira, afinada 
uma oitava abaixo, com 4 cordas, 

na função de contra-baixo...), con¬ 

trolá-los individualmente (sem mú¬ 
tua interferência) e aplicá-los a uma 

única Entrada de um único amplifi¬ 

cador de Potência! 
Nem é preciso (para quem é 

"do ramo”...) explicar as razões e 
vantagens puramente econômicas 
de se usar tal sistema: um bom am¬ 
plificador de 100 ou 200 watts cus¬ 
ta menos do que três amplificadores 
de desempenho equivalente, com 

50 ou 60 watts cada... Além disso, 

muitas bandas “começantes”, pre¬ 
midas pela inevitável carência de 

recursos na qual todos nós vivemos 

mergulhados, apenas tem à sua dis¬ 
posição um amplificador de áudio 
não especializado, tipo “domésti¬ 

co” e - simplesmente - devem "se 
virar” com isso, pelo menos nos 

ensaios...! 
O projeto do TRÉGUA vem 

“tapar todos os buracos” gerados 
por tais problemas, permitindo que 
o conjunto toque e ensaie com 
grande economia, e sem perda de 
desempenho/qual idade individual 

da sonoridade dos instrumentos! O 

módulo é completo e autônomo, 
alimentado pela C.A. local (110 ou 
220 volts), apresenta 3 Entradas 

individuais, cada uma delas dotada 
do respectivo potenciômetro de 
controle de nível, e 1 Saída de si¬ 

nal, com impedância e nível já su¬ 
ficientemente “universalizados” 
para acoplamento direto e pratica¬ 

mente qualquer entrada de amplifi¬ 

cação de Potência (mesmo que o tal 
amplificador seja o “3 em 1” aí da 
sala do caro Leitor/Hobbysta/Mú- 

sico...). 
Sob um custo final bastante 

moderado, usando apenas compo¬ 

nentes padronizados, de facílima 

aquisição, montagem fácil e ótimos 
resultados, o TRÉGUA também 

não desmerece o conceito puramen¬ 

te estético: bem instalado num pe¬ 

queno Container (também padroni¬ 

zado, fácil de obter nas lojas...) não 

“fará vergonha” a nenhuma banda 
e não “deverá” nada a equipamen¬ 

tos profissionais equivalentes (de 
custo muito superior...). 

FIG. 1 - O CIRCUITO - O dia¬ 
grama do TRÉGUA mostra que 
sua estrutura é distribuída em 

quatro módulos internos... Três 
deles, absolutamente idênticos en¬ 

tre sí, representam os conjuntos 
de pré-amplificação de Entrada, 
cada um deles centrado num 
transístor de alto ganho e baixo 
ruído (BC549). As polarizações, 

acoplamentos e desacoplamentos 

foram cuidadosamente dimensio¬ 
nados para mínima distorção dos 

sinais apresentados a E1-E2-E3, 

perfeita “aceitação” da baixa im¬ 
pedância e baixo nível caracterís¬ 
ticos dos sinais provenientes de 
guitarras e contra-baixos elétricos 
e - principalmente - completo 
“respeito” à faixa tonal passante, 

de modo a não descaracterizar os 
timbres originais de cada instru¬ 
mento. Também é boa a “imuni¬ 
zação” circuitai contra a captação 
de ruídos ou zumbidos (esse cui¬ 
dado, contudo, deve ser estendido 
à parte física da montagem, placa, 
cabagem, etc, como detalharemos 
mais adiante...). À saída de cada 

um dos três módulos pré-amplifi¬ 

cadores, um potenciômetro de 
22K (ao coletor dos respectivos 

transístores, via capacitor de 

lu...) serve para dosar o sinal, in¬ 
dividualmente... De modo a não 
ocorrer “roubo” de Potência ou 

nível entre os canais, cada cursor 
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USTA OE PEÇAS 

• 5 - Transístores BC549 (pode 

“ter letra”, tipo BC549B, 
BC549C, etc.) 

• 1 - LED vermelho, redondo 5 

mm 

• 2 - Díodos 1N4004 ou equiva¬ 
lentes 

• 5 - Resistores 470R x 1/4W 
• 1 - Resistor 1K x 1/4W 
• 2 - Resistores 2K2 x 1/4W 
• 1 - Resistor 5K6 x 1/4W 

• 3 - Resistores 6K8 x 1/4W 
• 3 - Resistores 22K x 1/4W 
• 4 - Resistores 47K x 1/4W 

• 4 - Resistores 390K x 1/4W 

• 3 - Potenciômetros (log.) 22K 
• 4 - Capacitores (disco ou pla- 

te) 100p 
• 7 - Capacitores (eletrolíticos) 

lu x 25V (ou Tensão 
maior) 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 4u7 

x 25V (ou Tensão maior) 
• 1 - Capacitor (eletrolítico) 

470ux 25V 
• 1 - Capacitor (eletrolítico) 

2.200u x 25V 

• 1 - Transformador de força 
c/primário para 
0-110-220V e secundário 

para 12-0-12V x 350mA 
• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H, mini ou standart) 
• 1 - Chave de Tensão (botão 

“raso”) tipo 110/220 

• 1 - “Rabicho” completo (cabo 
de força c/plugue C.A.) 

• 4 - Jaques grandes, mono (ta¬ 
manho “guitarra") 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem 

(15,0x5,8 cm.) 
• 1 - Metro de cabo coaxial mo¬ 

no, fino 
• - Fio e solda para as ligações 

[ OPCIONAIS/OIVERSOS 1 

• 1 - Caixa para abrigar a mon¬ 
tagem. Qualquer Container 

padronizado (plástico ou 

metal), com medidas míni¬ 
mas de 16,0 x 10,0 x 5,0 
cm. poderá ser utilizado. 

• 4 - Pés de borracha para o 
Container 

• 1 - Ilhós de borracha (“passan¬ 
te”) para a saída do “rabi¬ 
cho” 

• 3 - Knobs (de preferência do 

tipo “graduado” ou com 
indicados) para os poten¬ 
ciômetros 

• - Parafusos e porcas para fi¬ 
xações diversas 

• - Caracteres decalcáveis, 
adesivos ou transferíveis 
para marcação dos contro¬ 
les, Entradas, Saída, etc. 

de potenciômetro está individual¬ 

mente “carregado” por um resis¬ 

tor/série de 22K... Os três resisto¬ 

res de 22K se unem, em “leque”, 
para a devida “soma” dos sinais 

já dimensionados via potenciôme¬ 

tros... Com esse arranjo simples, 
porém efetivo, evita-se que ao le¬ 
varmos um dos potenciômetros a 
“zero” (girado toda para a es¬ 

querda...) ocorra a simultânea 

atenuação dos sinais dos ou¬ 
tros módulos, garantindo a indivi¬ 
dualidade dos controles e sinais... 
Efetuada a “soma” dos sinais, a 
informação elétrica resultante é 
então aplicada ao 4-’ e último mó¬ 
dulo, através de um capacitor/iso- 
lador/acoplador de lu... Esse úl¬ 

timo módulo é formado por dois 
transístores do mesmo tipo nos 
blocos de entrada: BC549, num 

arranjo que não apresenta ganho 
(ao contrário do que ocorre nos 
módulos de pré-amplificação...), 
mas sim a função de “casar” com 
perfeição as impedâncias, sem 
promover “carga” sobre os módu¬ 

los de entrada, nem sobre os está¬ 

gios iniciais do próprio amplifica¬ 
dor de Potência ao qual vá ser 
acoplado! Temos, então, no jaque 

“S”, os sinais já devidamente 

somados e individualmente ajus¬ 
tados, “prontinhos” para serem 
valentemente amplificados por 

qualquer bom conjunto de Potên¬ 
cia... A alimentação do TRÉGUA 
fica em 12V nominais, fornecidos 
por fonte a transformador, ligada 

à C.A. local (110 ou 220 volts, 
por chaveamento...). Um par de 

diodos 1N4004 se encarrega da 

retificação, enquanto que um ca¬ 
pacitor eletrolítico de bom valor 
(2.200u) “amacia”, filtra e arma¬ 
zena a C.C. resultante... Notem 
ainda que, logo “de cara” um no¬ 
vo e eficiente desacoplamento na 
alimentação é efetuado pelo con¬ 
junto RC formado pelo resistor de 

470R e capacitor eletrolítico de 
470u, de modo a reduzir ao míni¬ 
mo as possibilidades de “passa¬ 
gem” de zumbidos ou ruídos en¬ 
tre a fonte e os módulos mais 
“delicados” do circuito... Final¬ 
mente, um LED (protegido quanto 
à Corrente pelo seu resistor/série 
de 1K) monitora o “on-off” do 
circuito... 

FIG. 2 - LAY OUT DO CIR¬ 
CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO - Optamos por uma placa 
“folgada”, por uma série de mo¬ 

tivos: a grande quantidade de 
controles e acessos invalidaria o 
uso de uma caixa final muito pe¬ 

quena, o que nos “desobriga” de 

compactar excessivamente o lay 
ouL Outra coisa: circuitos de áu¬ 
dio, que lidem com sinais de bai¬ 
xo nível, sob forte amplificação 
(alto ganho) são muito sensíveis a 
capacitâncias parasitas, um fator 

que pode ser atenuado com lay 

outs mais “abertos”, cuidadosa¬ 
mente desenhados e testados... 
Finalmente, para reduzir ao míni¬ 
mo as fiações externas à placa 
(também na busca do menor nível 
de ruído que se possa obter...), 

preferimos incorporar o poten¬ 
ciômetro elétrica e fisicamente ao 
Impresso, o que também nos 
obriga a uma certa largueza na 
placa... De qualquer modo (con¬ 

forme se vê da figura, em tama¬ 

nho natural...) o lay out resultou 
simples, não congestionado, fácil 
mesmo de ser realizado, mesmo 
por um Hobbysta ainda não muito 
“tarimbado”. Atentem para as 
grandes ilhas cobreadas (tudo o 

que está em preto, na figura, cor¬ 
responde às áreas cobreadas de 

ilhas e pistas, “sobrantes” depois 
da corrosão...) destinadas à aco¬ 
modação e soldagem dos termi¬ 
nais dos potenciômetros (detalhes 
mais adiante...) e também à faixa 

larga circundando toda a placa, 
que perfaz uma “cerca de Terra”, 

blindando o conjunto contra inter- 
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ferências externas... Embora bas¬ 

tante “descomplicada”, convém 
conferir muito bem a placa, ao 

término da sua confecção, ainda 
antes de se iniciar as inserções e 
soldagens de terminais de compo¬ 

nentes... Aos novatos, a “eterna” 
recomendação: consultem atenta¬ 
mente às INSTRUÇÕES GERAIS 

PARA AS MONTAGENS, lá no 
inicio da Revista... 

HG. 3 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM - A placa continua 
vista em seu tamanho natural, 

porém agora “olhada pelo outro 
lado” (não cobreado...), com to¬ 
das as peças principais já posicio¬ 
nadas, claramente estilizadas e 

identificadas por seus códigos, 
valores, polaridades, etc. Em 

A.P.E. utilizamos o mais perfeito 

(sem falsas modéstias...) sistema 
de notação nos “chapeados”, 
identificando completamente os 

componentes, e não com aquèla 

história de “Rl, C2, Q3, T4”, 
etc. que obriga o pobre do monta¬ 

dor a re-interpretar peça por peça, 
nome por nome, valor por valor, 
junto à Lista de Peças, durante a 

inserção (uma fonte de erros, tro¬ 
cas e confusões que as “outras” 
Revistas insistem em manter. 
Vocês sabem...). São vários (e 
importantes...) os componentes 
polarizados, cujas posições de co¬ 
locação não podem ser invertidas: 
os cinco transístores, todos com 

seus lados “chatos” claramente 
indicados no “chapeado”, os dois 

diodos, com suas extremidades de 
cátodo (K) também nitidamente 
marcadas pelos anéis ou faixas em 
cor contrastante, e os 10 capacito- 
res eletrolfticos, todos com as po¬ 

laridades dos seus terminais cla¬ 
ramente anotadas na figura (e 
também nos respectivos “cor¬ 

pos”, conforme o Hobbysta sa¬ 
be...). Cuidado também quanto 

aos valores dos resistores (e dos 

próprios capacitores eletrolíti- 
cos...) de modo a não “trocar as 
bolas” durante essa importante 

fase da montagem... Todas as pe¬ 
ças devem ficar com seus “cor¬ 

pos” rentes à superfície da placa 

e tudo deve ser conferido, ao fi¬ 
nal, para só então serem cortadas 

as “sobras” das “pernas”, pelo 

outro lado (o cobreado...) da pla¬ 
ca... Quem ainda tiver dúvidas 
sobre identificações visuais dos 
componentes, terá que recorrer ao 

prático TABELÃO, junto às 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA 

AS MONTAGENS. Notem, ain¬ 
da, o bom número de ilhas/furos 
periféricos, junto às bordas da 
placa, destinados às conexões ex¬ 
ternas, detalhadas a seguir... 

FIG. 4 - CONEXÕES EXTER¬ 

NAS À PLACA - Esse estágio da 

montagem é tão (ou mais...) im¬ 
portante quanto o anterior (colo¬ 

cação/soldagem dos componentes 
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sobre a placa...). Em circuitos de 
áudio, com as características do 

TRÉGUA, qualquer “besteiri- 
nha” feita na cabagem, nas co¬ 
nexões externas, nas blindagens, 

etc., pode arruinar completamente 

o funcionamento, introduzindo 
ruídos, zumbidos, invertendo con¬ 

troles, “emudecendo” canais, etc. 
Assim, MUITA ATENÇÃO...! A 
placa continua vista pela sua face 

não cobreada (só que agora devi¬ 
damente “limpa” dos componen¬ 
tes vistos na figura anterior, para 

“descongestionar” o desenho...), 

sendo conveniente que o Lei- 

tor/Hobbysta compare a codifi¬ 
cação das ilhas periféricas, com a 
indicada na fig. 3... Observar com 
cuidado as ligações do transfor¬ 
mador (sempre lembrando que 

o secundário (S) é o lado que 
apresenta fios de cores iguais nas 
extremidades, enquanto que o 

primário (P) mostra sempre três 

fios de cores diferentes... Atenção 
também às ligações da chave de 
Tensão (110-220). O LED, que 
fica ligado à placa por um par de 

fios finos (ou cabinho paralelo...) 
também precisa ter seus terminais 

corretamente identificados, antes 
da conexão aos respectivos pon¬ 
tos A-K... Quanto aos três poten- 

ciômetros, terão seus terminais li¬ 
gados de forma “semi-direta” aos 
pontos P-P-P de cada módulo (de¬ 

talhes na próxima figura). Todos 

os jaques grandes (tipo “guitarra” 

de Entradas e Saída, devem ser 
ligados à placa via cabagem blin¬ 
dada (coaxial) mono, na qual o 
condutor interno ou “vivo” (V) e 
o externo, ou malha de Terra (T) 

deve ser cuidadosamente identifi¬ 
cada... Os próprios terminais Vi¬ 
vo e Terra dos ditos jaques 
também precisam ser perfeitamen¬ 

te identificados antes dessas li¬ 
gações, já que qualquer inversão 

acrescentará um “baita ronco' ’ ao 
canal erroneamente conetado... 
Outra coisa: todas as conexões 
blindadas (marcadas com um aste¬ 
risco dentro de um pequeno círcu¬ 

lo, na figura...) devem ser feitas 
com o menor comrpimento possí¬ 
vel, de modo a evitar a captação 

de zumbidos... Excessos de fiós, 
cabagens “penduradas” e enrola¬ 
das pra todo lado, são incompatí¬ 
veis com as montagens de circui¬ 
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tos que manejem sinais de baixo 

nível, como é o caso do TRÉ¬ 
GUA... 

- FIG. 5 - DETALHAMENTO DA 

CONEXÃO DOS POTENCIÔ- 
METROS À PLACA - O desenho 
mostra, com clareza, como os três 
potenciômetros são, ao mesmo 
tempo, fisicamente presos, e ele¬ 
tricamente ligados à placa, via 

pontos P-P-P... Inicialmente, em 
cada módulo, três “toquinhos” de 
fio rígido e nd devem ser inseri¬ 

dos e soldados aos ditos pontos, 
de modo que sobressaiam cerca 
de 1,0 a 1,5 cm. pela face não co¬ 

breada do Impresso... Esses fiozi- 
nhos devem, então, ser bem ali¬ 
nhados na vertical... Os terminais 

dos potenciômetros precisam ser 
cuidadosamente dobrados, em ân¬ 
gulo reto (90°), “para trás”, e - 
em seguida - inseridos os respec¬ 

tivos furos nos fiozinhos já fixa¬ 
dos à placa... Na sequência, os 
fios são dobrados, “travando” os 
terminais dos potenciômetros, de¬ 

pois do que os pontos podem ser 
soldados (cortando-se, ao final, 

eventuais sobrinhas das pontas 
dos fios...). Dessa forma, os 
“corpos” dos potenciômetros fi¬ 

carão solidamente presos à placa, 
enquanto que as ligações elétricas 
(percursos importantes dos sinais 

a serem controlados...) ficarão 
obviamente curtas e diretas, como 

convém... Depois dos três poten¬ 
ciômetros terem sido anexados à 
placa, conforme mostra o diagra¬ 

ma, seus eixos devem ser bem 
alinhados, cuidadosamente (“so¬ 
bra” uma certa flexibilidade nas 

conexões mecânicas, permitindo o 
fácil ajuste manual do posiciona¬ 

mento...) de modo a manter a 
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estética do conjunto, e também a 
facilitar a futura inserção dos ei¬ 
xos de controle nos respectivos 

furos na face do Container adota¬ 
do... Um ponto IMPORTANTE: 

antes de se soldar os potenciôme- 

tros à placa, deverá ser feito um 
"estudo dimensional” dos com¬ 
primentos dos eixos, em função 

do Container, posição da placa a 
ser adotada no interior da caixa, 

tamanho e forma dos knobs, etc. 
Se for comprovada a necessidade 
de se “encurtar” um pouco os ei¬ 
xos dos'potenciômetros, estes de¬ 

verão ser - obviamente - serrados 
na conveniente dimensão antes de 
se promover as fixações à placa 
(conforme fig. 5). 

FIG. 6 - O ACABAMENTO DO 
TRÉGUA - Embora não “obri¬ 
gatória”, a configuração externa, 
o “jeitão” do TRÉGUA acabado, 
deve - na nossa opinião - ser mais 

ra... No pamel frontal (para total 

conforto nas conexões e utili¬ 
zação...) podem ficar os 4 jaques, 

sendo que próximo a cada jaque 
de Entrada deve ficar o respectivo 
potenciômetro de controle... O ja¬ 
que de Safda pode ficar um pouco 
apertado dos demais... A chave 
liga-desliga e o LED piloto, po¬ 

dem ficar nas extremidades do 
painel, de modo a não atrapalhar 
o manuseio dos controles e ja¬ 

ques... Na traseira do conjunto, 

ficam a chavinha de Tensão 
(110-220) e a passagem (com 
ilhós de borracha) do “rabicho” 
(cabo de força). Quanto a este, é 
“de bom alvitre” (para usar lin¬ 
guagem monárquica...) dar um nó 

no dito cabo, pelo lado interno da 
caixa, de modo a bem travá-lo, 

mecanicamente, contra esforços 
invbluntários que poderão romper 

borracha e a marcação dos contro¬ 
les e acessos com caracteres ade¬ 
sivos ou transferíveis, darão aca¬ 
bamento realmente profissional ao 
conjunto, que ficará tão bonito 
quanto qualquer aparelho com¬ 
prado em loja (quanto ao desem¬ 
penho, o TRÉGUA também não 
ficará “devendo” nada, conforme 
já dissemos, e Vocês compro¬ 
varão...). 

- FIG. 7 - USANDO O TRÉGUA - 
Já terá ficado mais do que óbvio, 
mas em todo caso o diagrama 

mostra a inter-conexão dos ins¬ 
trumentos, TRÉGUA e amplifica¬ 

dor final de Potência... Quanto 

aos ajustes, trata-se de questão de 
gosto individual, ou das próprias 
necessidades dos arranjos musi¬ 

cais, etc. Os músicos de plantão, 
aqui no Laboratório de APE, re¬ 
comendam a seguinte fórmula: 

- No amplificador de Potência, 
ajusta-se o volume para a intensi¬ 
dade final desejada e colocam-se 

os controles de tonalidade todos 
em seus pontos máximos. 

- Em cada instrumento, o respecti¬ 

vo músico ajusta os controles e 
chaveia os captadores conforme 
seu gosto ou conforme requer a 
peça musical que vai ser executa¬ 
da... 

- Nos controles individuais, do 
TRÉGUA, então, os níveis de ca¬ 

da instrumento poderão ser di¬ 
mensionados à vontade, de modo 

que todos sejam ouvidos na inten¬ 
sidade esperada, cada um com sua 

“presença” assegurada, sem “en¬ 
cobrir” os outros, mas também 

sem “sumir” no contexto da so¬ 
noridade geral! 

O resto é... “resto”! É tocar e 
agradar (ou, em caso contrário, 

aguentar os arremessos de ovos e 
tomates pela platéia descontente, 
mas isso fica por conta do talento 
- ou da falta dele - de cada um...). 

as conexões à placa...Os pés de 



I MONTAGEM] 

MINI-INTERCOMUNICADOR 

UMA MONTAGENZINHA “DESSE TAMANHINHO", CIRCUITO SIM¬ 
PLES, BARATO, COM POUQUÍSSIMOS COMPONENTES E, NO EN> 

TANTO, PLENAMENTE EFETIVO COMO MINMNTERCOMUNICADOR 

1*0 “TÉLEFÔNICO", PERMITINDO O DIÁLOGO ENTRE DUAS PES¬ 
SOAS LOCALIZADAS A DEZENAS DE METROS UMA DA OUTRA! A 
INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PONTOS DE COMUNICAÇÃO É FEITA 
OOM UM SIMPLES PAR DE FIOS FINOS, NO COMPRIMENTO NE¬ 
CESSÁRIO! A ALIMENTAÇÃO É OBTIDA DE UMA BATERIAZINHA DE 
fV, SOB BAIXÍSSIMO CONSUMO {EM APLICAÇÕES FIXAS, NADAIM- 

PÉOE O USO DE UM “CONVERSOR" OU “ELiMINADOR DE PILHAS", 
LIGADO A C.A. LOCAL, E CAPAZ ÓE FORNECER 9 VCC x 250mA.„). A 

GAMA DE APLICAÇÕES E UTILIZAÇÕES DO “MINTE” É MUITO 
GRANDE, DESDE COMO SIMPLES BRINQUEDO, ATÉ EM FUNÇÕES 
“SÉRIAS" E VÁLIDAS EM INÚMERAS ATIVIDADES E ADAPTAÇÕES... 

INTERCOMUNICANDO... 

Na moderna terminologia de 
Eletrônica, a palavra “intercomuni¬ 

cador” designa todo e qualquer 

dispositivo capaz de promover o 
fluxo bilateral de dados, porém 

com ênfase no conceito verbal, ou 

seja: na possibilidade de duas pes¬ 
soas “conversarem”, uma com a 
outra, estando em locais distantes... 

Um “intercomunicador” sim¬ 

ples e que todo mundo usa o tempo 
todo é... o velho e conhecido TE¬ 
LEFONE! O nosso MINI-INTER¬ 

COMUNICADOR mostra um fun¬ 
cionamento e aplicação genérica 

muito próximos dos de um tradi¬ 
cional telefone... Apenas que não 
há teclas a serem digitadas, uma 
vez que não existe escolha de “a 
quem chamar”: trata-se de um dis¬ 
positivo unicamente bilateral, ou 

seja, destinado a promover a con¬ 
versação entre dois pontos determi¬ 
nados e fixos (ou semi-fíxos, devi¬ 
do à relativa portabilidade do dis¬ 

positivo...). 

Por exemplo, numa aplicação 
como brinquedo sofisticado, o caro 
Leitor/Hobbysta (jovem, princi¬ 

piante...) poderá estabelecer, com o 
MINTE, um elo de comunicação 
permanente com um colega que re¬ 
sida na mesma rua, a “várias ca¬ 

sas” de distância, desde que se 
possa “puxar” entre as duas re¬ 
sidências um cabinho paralelo fino 
no comprimento conveniente! 

Em utilizações mais sérias e 

práticas, o MINTE permitirá o con¬ 

tato e conversação entre um portei¬ 
ro e uma secretária, localizados ca¬ 
da um em seu posto de trabalho 
numa firma, escritório, fábrica, etc. 

Existem, contudo, alguns 

pontos a serem considerados antes 
de se iniciar a montagem do MIN- 
TE: 

- Embora a comunicação seja bila¬ 

teral (daqui pra lá e de lái pra 

cá...) o controle do sistema é uni¬ 
lateral, ou seja: apenas a pessoa 
junto a qual ficar a unidade 
“LOCAL” do MINTE terá coma 
determinar o “sentido” da comu¬ 

nicação (quem “fala” e quem 

“escuta” em determinado momen¬ 
to...). 

- O volume sonoro não é elevado, 
ficando o uso do dispositivo res¬ 
trito a ambientes onde o nível na¬ 
tural de ruídos não seja muito 
“bravo”... Qualquer dos dois 
operadores do MINTE deverá es¬ 

tar suficientemente próximo da 
sua unidade de comunicação 

(“LOCAL” ou “REMOTO”...) 
para poder manter uma conver¬ 
sação confortável e inteligível... 

- Para uso “na mão”, levando o 
aparelho junto à boca (para falar) 
ou junto ao ouvido (para ouvir, 

natural mente...), o MINTE é uma 
“baba”, mesmo porque seu tama¬ 

nho final super-reduzido (di¬ 

mensões próximas das de um ma¬ 
ço de cigarros...!) permite con¬ 
fortável operação “portátil” (o 

termo “portátil”, aqui, é relativo, 
uma vez que as duas unidades es¬ 
tarão inevitavelmente e fisicamen¬ 
te ligadas pelo cabinho paralelo 
ou par de fios finos...). 

Enfim, existem algumas níti¬ 
das e inevitáveis simplificações no 
circuito do MINTE, que não lhe 
permitem um desempenho idêntico 
ao de sofisticados intercomunicado¬ 

res comerciais, principalmente a 
nível de nível sonoro final na es¬ 
tação que “recebe” a mensagem... 
Contudo, esse é um preço que se 
paga pela incrível miniaturização 

do dispositivo, seu baixíssimo cus¬ 
to, extrema facilidade de monta¬ 
gem, instalação e uso, além do seu 
baixíssimo consumo (normalmente 
alimentado por bateriazinha de 
9V...). 
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As pequenas e inerentes “in¬ 

suficiências” do MINTE, contudo, 
absolutamente não invalidam sua 

segura utilidade num “monte” de 

aplicações práticas, principalmente 

onde certos graus de sofisticação 
simplesmente não sejam necessá¬ 

rios... Além do mais, a nível de 
montagem experimental ou vincu¬ 

lada ao Hobby e ao aprendizado, a 
validade do MINTE é incontestá¬ 

vel! O Leitor iniciante ficará - te¬ 

mos certeza - satisfeito com os re¬ 
sultados (e o “veterano” saberá - 
também com certeza - aplicá-lo 
num grande número de adaptações 
válidas e práticas...). 

FIG. 1 - O CIRCUITO - No 
“centro” do circuito, um único, 
pequeno e “humilde” (embora 
versatilíssimo...) Integrado 741, 

amplificador operacional, faz “s<5 
tudo”...! Para poder trabalhar 

confortavelmente com fonte única 

(os circuitos típicos com Amplifi¬ 
cadores Operacionais Integrados 
normalmente requerem fonte split 
ou duplas...), um referencial de 
“meia Tensão” da alimentação 
geral é oferecido pelo “totem” de 
dois resistores de 47K, cujo “nò” 
está ligado à Entrada Não Inver- 
sora (pino 3) do 741... Já o pino 2 

- Entrada Inversora - recebe dire¬ 
tamente os sinais elétricos “tradu¬ 
zidos” por um pequeno alto-fa¬ 
lante (que, no caso, funciona co¬ 
mo microfone...), através do ca¬ 

pacitar de isolação (10u) em série 
com um resistor de 470R... O re- 

sistor de 100K, entre a Saída do 
Operacional (pino 6) e a citada 
Entrada Inversora, promove a rea- 

limentação e determina o elevado 
ganho geral do arranjo, que ma¬ 
tematicamente corresponde à 
razão entre o dito valor de 100K e 

o valor do resistor de Entrada, 
470R (um fator de amplificação 
superior a 200, confiram...). Des¬ 

sa forma, os tênues sinais elétri¬ 
cos enviados pelo alto-falante/mi¬ 

crofone, são elevados em nível 
por um fator de mais de 200 ve¬ 
zes, e tomam-se presentes, na 
Saída (pino 6) em condição sufi¬ 
ciente para excitação de outro pe¬ 

queno alto-falante (este na função 

de “falante mesmo”...). Notem 
que, embora o 741 não seja - ob¬ 
viamente - um dispositivo de 
Potência, pode, perfeitamente, 
manejar níveis de Saída suficien¬ 

tes para excitação de dispositivos 
que não “puxem uma enormida¬ 

de”... De qualquer modo, para 
isolar a Saída (pino 6) quanto 
à C.C., um capacitar de 100u é 
intercalado, trazendo ainda, em 

série com o alto-falante final, um 

resistor de 47R destinado a limitar 
a dissipação a níveis seguros, 
além de promover um melhor ca¬ 

samento de impedâncias entre o 
Integrado e o falante de Saída... 

O conjunto é energizado por uma 

pequena bateria de 9V, que deve 
apresentar excelente durabilidade, 
uma vez que o reno médio é de 
poucos miliampéres... Quem qui¬ 
ser, poderá simplesmente substi¬ 
tuir a dita bateriazinha por um 
pequeno “eliminador de pilhas” 
(êta nomezinho imprdprio...!) ou 
“conversor”, capaz de fornecer (a 

partir da tomada de C.A. local) os 
necessários 9V, sob 250mA (com 
larga “folga”...). A chave CH-1 
controla a energização geral do 
circuito... Já a chave CH-2, obri¬ 
gatoriamente de 2 polos x 2 po¬ 
sições é a responsável pela "bila- 
teralidade” controlada da comu¬ 
nicação, uma vez que, dependen¬ 
do da posição do seu cursor, o al¬ 
to-falante “LOCAL” falará para 
o “REMOTO”, ou o “REMO¬ 
TO” falará para o “LOCAL”... 

Tanto a chave CH-1 quanto a 
CH-2, ficam a disposição da pes¬ 
soa que controla a estação “LO¬ 

CAL”... Na estação “REMOTO” 

fica apenas e tão somente o alto- 

falante, interligado com o módulo 
“LOCAL” através de um par de 
fios finos (cabinho paralelo) com 
qualquer comprimento que seja 
necessário (testado em nosso La¬ 

boratório, com até 30 metros...). 
Finalizando o detalhamento do 

circuito, lembramos que - pelas 

características do 741 - embora o 

circuito seja muito sensível, a 
Potência final de áudio na Saída é 
modesta, de modo que a perfeita 
audição da comunicação verbal 

apenas pode ser feita, de modo 
confortável, em posição (do ope¬ 

rador...) próxima à respectiva es¬ 
tação (o nível final, é pouco mais 
do que o mostrado por um telefo¬ 
ne convencional...). 

FIG. 2 - LAY OUT DO CIR¬ 
CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO - A plaquinha é “ridícula” de 

tão pequena e simples...! Mesmo 
um Hobbysta iniciante, com pou¬ 
quíssima prática, conseguirá levar 

sua confecção a bom termo, sem 

enfrentar grandes problemas... O 

padrão cobreado de ilhas e pistas 
é visto, na figura, em tamanho na¬ 
tural, portanto basta "carbonar” a 

figura sobre a face cobreada de 
um fenolite “virgem” nas conve¬ 
nientes dimensões, fazer a traça- 

gem ácido-resistente, com tinta 
apropriada ou (o que é melhor...) 

com os decalques também apro¬ 

priados, efetuar a corrosão na so¬ 

lução de percloreto de ferro, la¬ 
vagem, furação das ilhas e limpe- 

sa final com palha de aço fina... 
De qualquer modo, convém fazer 
uma cuidadosa conferência final. 
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| LISTA DE PEÇAS | 

- Circuito Integrado 741 

- Resistor 47R x 1/4W 
- Resistor 470R x 1/4W 

- Resistores 47K x 1/4W 

- Resistor 100K x 1/4W 
- Capacitor (eletrolftico) 10u 

x 16V 
- Capacitor (eletrolftico) 

100ux16V 

- Alto-falantes, mini, 8 ohms 

(se puderem ser obtidos 

pequenos alto-falantes com 
mipedâncias maiores - 16 
ou 32 ohms - o rendimento 
geral do circuito será ainda 
melhor...) 

- Interruptor simples (chave 
H-H mini) 

- Chave 2 polos x 2 posições 
(tipo H-H mini) 

- “Jaque” tipo J2, mono 

- “Plugue”, tipo P2, mono 
- “Clip” para bateria de 9V 

(VER TEXTO) 
- Placa de Circuito Impresso 

especifica para a montagem 

(5,1 x 2,3 cm.) 

- Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

- Caixinhas para abrigar as 
estações “LOCAL” e 
“REMOTO”. As reduzidas 
dimensões do conjunto/cir¬ 
cuito permitem a utilização 

de containers padronizados 
também modestos em ta¬ 
manho, notadamente na es¬ 

tação “REMOTO”, onde - 
na prática - fica apenas um 
pequeno alto-falante! 
Mesmo a caixa da estação 

“LOCAL”, contudo (que 
conterá, além do “seu” al¬ 
to-falante, a plaquinha do 
circuito, bateria e chavea- 
mento...) poderá apresentar 
dimensões próximas às de 
um maço de cigarros... 

- Cabo paralelo fino (n2 22 a 
26...) no comprimento sufi¬ 

ciente para interligação das 

duas estações (até 30 me¬ 

tros, nos nossos Testes, 
mas podendo ser experi¬ 

mentadas distâncias maio¬ 
res). 

na busca de defeitinhos (falhas, 

“curtos”, etc.), antes de se come¬ 

çar as soldagens, sanando even¬ 
tuais pequenos problemas previa¬ 
mente (depois das peças coloca¬ 

das e soldadas, fica mais diffcil 
encontrar-se ou corrigir-se defei¬ 

tos na placa...). 

- FIG. 3 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM - Agora mostrada 

pelo lado não cobreado, a plaqui¬ 

nha é vista já com todas as prin¬ 

cipais peças devidamente posicio¬ 

nadas, identificádas pelos seus 
códigos, valores, polaridades, etc. 
Atenção, principalmente, ao posi¬ 

cionamento do Integrado (extre¬ 
midade marcada nitidamente indi¬ 

cada) e polaridades dos dois ca¬ 
pacitares eletrolíticos (a “perna” 

mais longa é o terminal positivo, 
além da dita polaridade, costumei¬ 
ramente, vir marcada sobre o pró¬ 
prio corpo dos componentes...). 
Cuidado, ainda, para não trocar 

valores/posições dos 5 resisto¬ 
res... Ao iniciante, recomendamos 
que durante a fase de inserção das 
peças e respectiva soldagem, se¬ 

jam consultados os encartes per¬ 
manentes de APE: INSTRUÇÕES 
GERAIS PARA AS MONTA¬ 
GENS e TABELÃO... Nesses 
importantes anexos de APE o Lei¬ 
tor “começante” encontra sempre 
essenciais informações, dicas e 
explicações sobre a boa técnica 
de montagem e identificação de 

peças, polaridades, códigos, valo¬ 

res, etc. Apenas depois de tudo 
muito bem conferido, as “sobras” 
de terminais deverão ser “ampu¬ 
tadas” (com alicate de corte, pelo 
lado cobreado da placa...). Notem 

I 

algumas ilhas/furos periféricos 
(junto às bordas da plaquinha), 

“sobrando” na figura... Esses 
pontos destinam-se às (também 
importados.) conexões externas, 

detalhadas na próxima ilus¬ 
tração... 

- FIG. 4 - CONEXÕES EXTER¬ 
NAS À PLACA - A plaquinha 
continua vista pela sua face não 

cobreada.. Aqueles componentes 
cujo posicionamento já foi de¬ 
monstrado na figura anterior, são 
mais visualizados, para não “em- 
bananar” a interpretação... Enfa¬ 
tizam-se, agora, as ligações “ex- 

tra-placa”, incluindo-se as de 

alimentação (atenção à polaridade 
dos fios que vem do “clip” de 
conexão da bateria, sempre com o 

fio vermelho representando o po¬ 
sitivo e fio preto o negativo...) e - 
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principal mente - ao relativamente 

complexo conjunto de conexões à 

chave CH-2, de cuja perfeição 

depende a coneta operação do 

MINTE... Observar com muito 

cuidado e atenção os fios entre os 
terminais E-T / S-T da placa, al¬ 

to-falante “LOCAL”, jaque J2 de 
saída da unidade, e chave CH-2... 
Notar ainda que dois pequenos 
jumpers (ligações diretas, com 

pedacinhos de fios isolados...) 
devem ser promovidos em “X”, 

ligando o terminal superior direito 
com o inferior esquerdo, e supe¬ 
rior esquerdo com inferior direito, 
da dita chave CH-2 (que, na figu¬ 
ra, é vista pelo lado dos terminais, 
facilitando a interpretação...). No¬ 
tar ainda outras importantes in¬ 
formações visuais quanto aos sen¬ 
tidos de funcionamento das cha¬ 

ves (D-L para “desliga-liga”, em 

CHI, e F-E para “fala-escuta” em 
CH2)... Finalmente, observar o 
plugue P2 que deverá ser incorpo¬ 
rado à extremidade “local” do 

longo cabo paralelo de interco- 
nexão das estações... Procurar 
realizar todas as conexões à pla- 

quinha de modo compacto e dire¬ 

to, usando pedaços de fio no 
comprimento “apenas suficiente”, 

sem muitas “sobras”, já que 

aqueles “baita fiozões” pendura¬ 
dos pra todo lado, além de enfeiar 

a montagem, constituem óbvia 
fonte de problemas e confusões 

futuras... 

- FIG. 5 - A CAIXINHA DA ES¬ 

TAÇÃO “LOCAL” - As reduzi¬ 
das dimensões da placa, bateria, 

alto-falante e chavinhas, permitem 

“embutir” todo o conjunto mos¬ 

trado na fig. 4 num Container bas¬ 

tante compacto (são vafias as cai¬ 

xinhas padronizadas que servirão 
para a função, encontráveis nas 
lojas de componentes...). O 
“jeitão” mostrado na figura cons¬ 
titui - obviamente - apenas uma 

sugestão estética, que admite va¬ 

riações à critério do Lei- 

tor/Hobbysta... O importante é 
posicionar o alto-falante, interna- 

mente, na parte frontal (fúrinhos 
ou cortes poderão ser feitos na 
tampa principal da caixa, para a 
devida “passagem” do som...), 

colocar as duas chaves (D-L e 

F-E) em locais práticos e con¬ 
fortáveis ao operador, e aplicar o 

jaque J2 (para conexão do cabo 

paralelo longo, à outra estação...) 
numa das laterais, de modo a não 

obstruir ou congestionar o painel 
principal... 

- FIG. 6 - A ESTAÇÃO ‘“REMO¬ 
TO” - Na “outra” estação 

(“REMOTO”), o ilnico “conteií- 
do” é o pequeno alto-falante, a 
cujos terminais devem ser solda¬ 
das as extremidades do longo ca- 
binho paralelo vindo da estação 
“LOCAL” (à qual está ligado via 
plugue/jaque P2/J2, conforme de¬ 
talhado nas figuras anteriores...). 
Nos nossos testes, a comunicação 
permaneceu “inteligível” em 

distâncias de até 30 metros (mais 

do que suficientes para manter a 
praticidade e a validade em am¬ 
bientes domésticos ou mesmo pro¬ 

fissionais, isso sem contar as pos¬ 
sibilidades como simples “brin¬ 
quedo”...). Entretanto, dependen¬ 

do também da própria impedância 

real dos mini-alto-falantes utiliza¬ 

dos, maiores distâncias poderão 
ser experimentadas (50 metros ou 

mais...). É bom lembrar um fator, 

contudo: se os alto-falantes mos¬ 
trarem impedâncias mais altas do 

que os 8 ohms convencionais, o 
resistor original de 47R deverá ter 
seu valor proporcionalmente re¬ 

duzido... Assim, com falantes de 

16 ohms, o dito resistor poderá 
ser redimensionado para 39R, e 

com falantes de 32 ohms, o valor 
do citado resistor poderá “cair” 

para 22R... Notem que, embora o 
MINTE fucione perfeitamente sob 
impedâncias de 8 ohms nos alto- 

falantes acoplados, se unidades de 
impedância maior puderem ser 
obtidas, tanto a sensibilidade, 
quanto o próprio volume (sempre 
“modesto”, não adianta esperar 
“berros” do circuito...) final na 

recepção, ficarão nitidamente me¬ 
lhorados... 

UTILIZANDO O "MINTE"... 

Tudo montado e conferido, esten¬ 
dido o cabo paralelo fino e isolado entre 
as duas estações, o Leitor/Hobbysta de¬ 
ve pedir o auxílio de um amigo, que fi¬ 
cará junto à estação “REMOTO" (de 
preferência segurando na mão a 'sua 
unidade, junto à boca/ouvido...). Quem 
comandar a estação "LOCAL” deve, 
então', ligar a unidade (via chave D-L) e 
posicionar CH-2, inicialmente, na con¬ 
dição *‘F’ ("LOCAL” fala para “RE¬ 
MOTO”...) e dizer uma “abobrinha" 
qualquer, com a boca próxima ao "seu" 
alto-falante (um palmo de distância tá 
mais que bom...). No fim da comuni- 
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cação, o operador do “LOCAL" deve 
inquirir a pessoa que está lá no “RE¬ 
MOTO", sobre as condições em que a 
comunicação foi recebida, dando um 
“câmbio” e, imediatamente, posicionan¬ 
do CH-2 na condição “E” (“LOCAL” 
escuta “REMOTO”...). Assim, poderá 
ouvir o que o distante amigo estará di¬ 
zendo... 

Comprovado o funcionamento, é 
só instalar o conjunto em definitivo, pa¬ 
ra a desejada aplicação... 

Notem que a boa sensibilidade do 
MINTE, aliado ao fato da estação 
“LOCAL” privilegiar-se de todo o con¬ 
trole da operação, permite inclusive o 
uso como "escuta”, ou seja: sempre que 
o operador do “LOCAL” quiser “xere- 
tar" o que se conversa próximo ao 
"REMOTO”, basta colocar CH-2 na 
posição "E", aproximar sua unidade do 
ouvido, e bisbilhotar à vontade! Se a in¬ 
tenção de uso for exatamente essa, 
CH-2 poderá até ser dispensada, com 
um pequeno alto-falante/microfone ins¬ 
talado sub-repticiamente no local que 
deva ser “escutado", puxando-se um 

I cabinho paralelo do dito falante aos 
terminais ET da placa (ver fig. 4) e li¬ 
gando-se aos terminais S-T da dita pla¬ 
ca, diretamente um fone de ouvido 
(qualquer impedância entre 8 e 32 
ohms), através do qual o “espião” po¬ 
derá ouvir tudo o que se conversa no 
ambiente monitorado...! 

Finalizando, lembramos que o 
MINTE poderá (em alguns casos, com 
nítida vantagem...) ser alimentado 
também com pequenos conversores 
(9VCC) de baixa Corrente, sem pro¬ 
blemas... Entretanto, se tais conversores 
não forem de razoável qualidade, à ele¬ 
vada sensibilidade do circuito poderá in¬ 
duzir roncos na audição da comuni¬ 
cação... 

Utilizado sob energia de bateria, 
se o operador (do “LOCAL”...) não se 
esquecer de sempre desligar a chavinha 
geral quando não em uso o MINTE, a 
durabilidade da dita bateriazinha será 
muito boa (o circuito “puxa” poucos 
miliampéres...). 

Outra “dica”; a chave CH-2 po¬ 
derá ser substituída por uma do tipo 
com “retomo automático” (push-but- 
ton, 2 polos x 2 posições...), com o que 
em stand by o MINTE poderá ficar au¬ 
tomaticamente em condição de “LO¬ 
CAL” escuta “REMOTO”, facilitando 
e agilizando as comunicações e chama¬ 
das (nesse caso, quando o “LOCAL” 
quiser falar ao “REMOTO”, basta pres¬ 
sionar o dito push-button, caso contrá¬ 
rio o “REMOTO” poderá chamar o lo¬ 
cal, sempre que queira...). 
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POUCO MAIS OE UMA DEZENA DE COMPONENTES COMUNS, DE 
BAIXO CUSTO (TODOS DÈ FÁCIL AQUISIÇÃO...) RESULTAM, GRA¬ 
ÇAS A UM CIRCUITO “CENTRADO" NUM INTEGRADO FANTASTI¬ 
CAMENTE VERSÁTIL, NUM SIMULADOR DE SIRENE DE POÜCIA EX¬ 
TREMAMENTE Fiel e convincentei a saída fiRAl, em pequeno 
ALTO-FALANTE, É SURPREENDENTEMENTE "FORTE" (CONSIDE¬ 
RADA A SIMPLICIDADE DO CIRCUITO E SEUS BAIXOS REQUISITOS 
DE ALIMENTAÇÃO, FORNECIDA POR BATERIAZINHA DE 9V„.) £ 
TODO O CONTROLE SE RESUME EM UM PUSILBUTTON...! MONTA¬ 
GEM DIRIGIDA AO PRINCIPIANTE, PODEM SER ADAPTADA DESDE 
A BRINQUEDOS ATÉ A SISTEMAS OE AVISO/ALARME OS MAIS DI¬ 
VERSOS (SÃO DADOS, NO DECORRER DA PRESENTE MATÉRIA, 
ELEMENTOS E "DICAS" PARA EVENTUAIS "AMPLIAÇÕES" E MODI¬ 
FICAÇÕES NO CIRCUITO BÁSICO...)! 

VOLTANDO A UM TEMA QUE 
AGRADA AOS HOBBYSTAS... 

No distante n9 7 de APE (pu¬ 
blicado quase 4 anos atrás...) mos¬ 
tramos um projeto (que foi, na épo¬ 

ca, objeto do BRINDE DE CAPA, 
com os Leitores/Hobbystas ga¬ 
nhando a plaquinha para efetuar a 

montagem...) de enorme sucesso, 

intitulado MICRO-SIRENE DE 
POLÍCIA... Era um “circuitico” de 
nada, baseado num único transístor, 
mais um pequeno transformador 
(especial...), além de alguns resis- 
tores e capacitores. Dentro da cate¬ 
goria “gerador de efeito sonoro”, a 
MICRO-SIRENE DE POLÍCIA 

surpreendeu a todos, pela extrema 

fidelidade com que imitava uma si¬ 
rene “de verdade”, além da subs¬ 
tancial Potência sonora (conside¬ 
rando que “tudo” era feito por um 
simples “BC”, energizado por ba- 
teriazinha de 9V...). 

O Hobbysta (principalmente o 

iniciante...) gosta tanto de circuitos 
geradores de efeitos sonoros que 
até boje (conforme estatísticas con¬ 

firmadas pela Concessionária Ex¬ 
clusiva dos KITs do PROF. BÊDA 

MARQUES...) o conjunto para 
montagem da dita MICRO-SIRENE 
constitui um dos campeões de ven¬ 

da, entre os mais de 200 KITs nor¬ 

malmente oferecidos aos Leito¬ 
res/Hobbystas...! 

Infelizmente (e, na vida, sem¬ 

pre tem um danado de um “infe¬ 
lizmente”...) aquele circuitinho, 
embora terrivelmente eficaz, sim¬ 
ples e “enxugado”, apresentava um 

componente de categoria “espe¬ 
cial”: o pequeno transformador tipo 
“pinta vermelha”, difícil de ser ob¬ 

tido nas localidades pequenas desse 
Brasilzão... Como sabem os Leito¬ 

res/Hobbystas assíduos, aqui em 
APE sempre batalhamos para criar 
projetos tão “universais” quanto 
possível, no sentido de que nin¬ 
guém fique “amarrado” à uma cer¬ 

ta obrigatoriedade de adquirir o 
conjunto na forma de KIT... Nossa 

luta constante sempre foi procuran¬ 
do criar montagens ao mesmo tem¬ 

po interessantes, válidas, modernas, 
inéditas e práticas, mas que usem 
apenas componente» “standartíza- 

dos”, adquiríveis em qualquer 
“quitanda”, para que ninguém SC 

frustre (como Vocês sabem que 

ocorre com as “outras” publicações 

de Eletrônica, por af...). 
Assim, “pressionado” por al¬ 

gumas centenas dc cartas, ao longo 
desses quase 4 anos, nosso Labo¬ 
ratório “tomou vergonha" e 
dispôs-se a re-projetar a montagem, 

mantendo absolutamente todas as 
suas desejáveis características, 

porém obrigatoriamente “fugindo” 

daquele danadinho do transforma¬ 
dor “pinta vermelha”, tão difícil de 
encontrar, atualmente... Acostuma¬ 
dos a “tirar água de pedra” e a 
“não levar desafios para casa”, não 
deu outra: rapidinho saiu a MI¬ 
CRO-SIRENE DE POLÍCIA 2, 

atendendo a todos esses requisitos! 

Desempenho, fidelidade, con¬ 
sumo, simplicidade, etc., tudo ficou 

“igualzinho” ao projeto original 
(quem quiser, pode conferir...). E 
ainda ganhou-se duas possibilida¬ 

des extras (inviáveis no projeto 
original, por uma série de motivos 

técnicos...): embora basicamente 
dimensionado para acionamento 
por push-button, o projeto admite, 

com grande facilidade, adaptação 
para controle por “toque” (bastan¬ 

do encostar o dedo sobre um par de 
pequenos contatos metálicos...). E 
tem mais: também com grande faci- 
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lidade, o sinal de saída da MI¬ 

CRO-SIRENE DE POLÍCIA 2 po¬ 

de ser “extraído” e direcionado pa¬ 

ra amplificação de alta Potência, o 

que amplia muito as possibilidades 

aplicativas! 

- FIG. 1 - O CIRCUITO - No 
“meio do campo”, um Integrado 

da família digital C.MOS, o 4046, 

basicamente um PLL (phase-loc- 
fced loop), utilizado aqui como 
VCO (oscilador controlado por 
Tensão). A Frequência fundamen¬ 

tal do VCO é determinada pelo 

valor do capacitor de 100n (entre 
pinos 6-7) e pelos resistores de 
10K (pino 11) e 10M (pino 12). O 
timbre básico gerado pelo oscila¬ 
dor, contudo, pode “excursionar” 

desde praticamente “zero” Hertz, 

até um valor substancialmente 

elevado de Frequência, a partir do 
nível de Pensão momentaneamen¬ 

te aplicado ao pino de controle, 
9... Assim, o conjunto formado 
pelos dois resistores de 1M aco¬ 

plados ao dito pino, mais os tem¬ 
pos de carga/descarga do capaci¬ 

tor anexo, de 4u7, determinam 
(via ação do push-button...) toda 
uma “rampa” (ascendente quando 
o push-button encontra-se “fe¬ 
chado”, descendente quando “a- 

berto”...) de tonalidades, numa 
imitação absolutamente fiel da 

sonoridade das tradicionais sire¬ 

nes de cairos policiais! Nos pinos 
de saída do VCO interno do 4046 

(3 e 4) o sinal gerado é recolhido 
e encaminhado via capacitor de 
100n à base de um “modesto” 
BC548 (que, em stand by, é man¬ 

tido “cortado” pela presença - ao 
negativo - do resistor de 12K...). 

No coletor do dito transístor (de¬ 

vidamente protegido contra ex¬ 
cessos de Corrente, pela presença 

limitadora do resistor de 47R...), 
acoplamos um pequeno alto-falan¬ 
te (8 ohms), que assim “traduz” 
em som as manifestações elétri¬ 
cas... O circuito é alimentado por 

9 VCC (oriundos de uma pequena 

bateria, tipo “tijolinho”), sob 
baixíssima Corrente média (prati¬ 

camente “zero” em “espera”, e 
poucos miliampéres durante o 

“berreiro”...). Como desacopla- 

um capacitor de 100u... Essa é a 
estrutura básica do circuito, 
porém desde já podemos adiantar 
algumas possibilidades de “expe¬ 
rimentação” e modificação (ou¬ 
tras serão dadas no final do pre¬ 
sente artigo...): observem os com¬ 
ponentes marcados com um aste¬ 
risco dentro de um pequeno circu¬ 
lo... Se for usado um transístor de 
alta Potência (por exemplo, um 

BD135, BD139, etc.) e um trans¬ 
dutor de impedância mais elevada 

(digamos, 16 Ohms...), podemos 
eliminar o resistor/limitador de 
47R (ou reduzir substancialmente 
seu valor) e, ao mesmo tempo, 
elevar a Tensão geral de alimen¬ 
tação para até 12V, com o que o 
“berreiro” será drasticamente 
aumentado em volume! Outra coi¬ 

sa: quem não ficar satisfeito com 
o “ritmo” de “subida” e “desci¬ 

da” da tonalidade geral da MI¬ 
CRO-SIRENE, poderá facilmente 
“acerelá-lo” ou “ralentá-lo”, 
simplesmente alterando propor¬ 

cionalmente o valor do capacitor 
original de 4u7 (marcado por um 

asterisco dentro de um quadradi¬ 
nho...) ! Por exemplo: com um ca¬ 

pacitor de 2u2, a subida e a des¬ 
cida do tom ficarão mais rápidas, 
e com um de 10u a rampa tonal 
ficará mais lenta... Para quem 
ainda não “percebeu”, o funcio¬ 
namento do circuito é o seguinte 
(notem que não há interruptor ge¬ 
ral para a alimentação, uma vez 

que o consumo, em stand by 

aproxima-se de “zero”); em re¬ 
pouso, a MSP2 está “muda”... 
Premindo-se o push-button a to¬ 

nalidade surge, nítida, no alto-fa¬ 

lante, inicialmente bem grave mas 
rapidamente subindo em Frequên¬ 
cia até atingir um limite marcante 
e impressivo... Liberando-se o 
botão do interruptor, automatica¬ 

mente a tonalidade começa a 
“cair” (a Frequência, não o Vo¬ 

lume...), retomando a “nada” 

após alguns segundos...! 

FIG. 2 - LAY OUT DO CIR¬ 
CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 
CO - A plaquinha é pequena e 
com desenho “descomplicado” 

(das suas partes cobreadas...). A 
figura mostra o lay out, em tama¬ 
nho natural, facilitando a “carbo- 

nagem” direta... Como sempre, é 
recomendável maior dose de 
atenção no desenho e finalização 
das ilhas correspondentes às 

“peminhas” do Integrado, que fi¬ 
cam muito junünhas umas das ou¬ 
tras, ensejando erros, curtos, es¬ 
sas coisas... Entretanto, valendo- 
se das técnicas detalhadas nas 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS, mesmo o 
Hobbysta iniciante deverá realizar 

a confecção sem problemas... O 
único “segredo” para o sucesso 
em toda e qualquer montagem 
com Circuito Impresso é... CON¬ 
FERIR SEMPRE, a cada etapa da 
realização (perdem-se alguns mi- 
nutinhos “agora”, para não se 
perder horas, “depois”, na busca 
de defeitos “pòs-montagem”...). 

FIG. 3 - “CHAPEADO” DA 
MONTAGEM - Agora vista pela 
face não cobreada, a plaquinha 
traz a iconografia ou estilização 
de todas as peças principais, iden¬ 

tificadas por seus códigos, valo¬ 
res, polaridades, etc. Quem for 
ainda muito “pagão” deverá re¬ 

correr às informações visuais adi¬ 

cionais contidas no TABELÃO 
APE... De qualquer modo, os 
componentes polarizados (que 
apenas podem ser posicionados e 
ligados de um jeito, na placa...) 
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USTA DE PEÇAS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4046B 

• 1 - Transístor BC548 ou equi¬ 
valente 

• 1 - Resistor 47R x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 

• 1 - Resistor 12K x 1/4W 
• 2 - Resistores 1M x 1/4W 

• 1 - Resistor 10M x 1/4W 
• 2 - Capacitores (poliéster) 

100n 

• 1 - Capacitar (eletrolftíco) 4u7 
x 16V (ou Tensão maior) 

• 1 - Capacitar (eletrolítico) 
100ux16V 

• 1 - Push-button (interruptor de 

pressão) tipo Normalmente 
Aberto 

• 1 - Alto-falante mini, im- 
pedância 8 ohms 

• 1 - “Clip" para bateria de 9V 
• 1 - Placa de Circuito ImpreSso 

específica para a montagem 
(6,0 x 2,4 cm.) 

• - Ho e solda para as ligações 

[ OPCIONA1S/DIVERSOS | 

• - (Container) Não fazemos 
nenhuma recomendação ou 
sugestão específica quanto 
a caixa para abrigar o cir¬ 

cuito, uma vez que sua 

aplicação/instalação pode 
ser bastante genérica, even¬ 
tualmente “embutido” em 
caixas de dispositivos, apa¬ 
relhos, brinquedos, etc., já 

existentes... 

• -(MODIFICAÇÕES) - Ob¬ 
servem, no fim do presente 
artigo, as possibilidades de 
alteração do controle (por 

toque) e de super-amplifi- 
cação da Saída, as quais 
exigirão alguns outros 

componentes (que não os 
citados basicamente na 

LISTA DE PEÇAS...), to¬ 

dos, porém, comuns, de fá¬ 

cil aquisição. 

devem merecer maior atenção: o 

Integrado (com sua extremidade 
marcada voltada para o eletrolíti- 
co de 100u), o transistor (com seu 

lado "chato” virado para o ele¬ 
trolítico de 4u7 e os dois eletrolí- 

ticos, cujas polaridades de termi¬ 
nais também encontram-se niti¬ 
damente demarcadas (tanta no 
“chapeado” quanto nos próprios 

“corpos” dos ditos componen¬ 
tes...). Resistores e capacitores 
comuns não têm terminais polari¬ 
zados, porém o Leitor iniciante 

deve cuidar para não trocar suas 
colocações na placa em função 

dos seus valores (o TABELAQ 
está lá, para quem ainda não de¬ 

corou o código de cores, e coi¬ 
sa...). Terminada a inserção e sol¬ 
dagem de todos os terminais de 
todas as peças, o conjunto deve 
ser cuidadosamente verificado, na 

busca de erros, inversos, imper¬ 

feições nas soldagens, etc. É rela¬ 
tivamente fácil corrigir-se falhas 
nesse estágio da montagem... Se 
tudo estiver “nos conformes”, 

então as sobras de “pernas”, pelo 
lado cobreado, podem ser devi¬ 

damente “amputadas”... 

HG. 4 - CONEXÕES EXTER¬ 
NAS À PLACA - São poucas as 
peças e implementos anexados ex- 
temamente à placa... A figura 

mostra o Impresso ainda pelo lado 
não cobreado, com os detalhes de 

ligações “periféricas”: atenção às 
conexões do “clip” da bateria, 
atentando para o código de cores 

(fio vermelho é o positivo, fio 
preta o negativo...). Pusb-huttnn e 

alto-falante não são polarizados, e 
seus terminais podem ser ligados 
(as respectivas “ilhas*Vfiiros) “ô 

revelia”... Dependendo da utili¬ 

zação final desejada, tamanho e 
forma do Container que abrigará o 
circuito, acoplamento ou adap¬ 

tação pretendida, a fiação externa 
à placa deverá ter seu comprimen¬ 

to adequado a tais circunstâncias 
específicas, porém sempre tendo 

em mente que “fios curtos são 
melhores”, não só para o benefí¬ 

cio estético da montagem, como 
também para evitar confusões c 
maus contatos futuros... 

EXPERIMENTANDO A MSP2... 

Tudo ligado e conferido, bas¬ 

ta inserir os terminais de uma bate- 
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MONITORES DÊ TEMPERATURA 

Nos ambientes industriais, 
muitos processos exigem a manu¬ 
tenção de determinadas faixas (ou 
mesmo “pontos” exatos...) de tem¬ 
peratura, seja em fluídos os mais 

diversos, seja em materiais ou ma- 
quinários, para perfeita adequação 

da produção e funcionamento... 

Existem dispositivos destinados à 

tal manutenção e controle, em di¬ 

versos graus de sofisticação, desde 

poderosos e super-precisos termos¬ 
tatos digitais que, além de monito¬ 
rarem a temperatura (condicionan- 

do-a a um valor pré-ajustado...), 
comandam sistemas de aquecimento 
ou arrefecimento de modo a auto¬ 

matizar completamente o processo, 
até simples e meros termômetros, a 

partir dos quais o operador, numa 
análise puramente “visual”, verifi¬ 
ca, de tempos em tempos, “a quan¬ 

tas anda” a temperatura, tomando 

as devidas providências de ligar ou 

desligar aquecedores ou resfriado¬ 
res conforme a necessidade... 

O DAT! (DUPLO ALARME 
DE TEMPERATURA - INDUS¬ 
TRIAL), se insere numa categoria 
intermediária: não é um termostato 

“puro” (já que não controla dire¬ 
tamente cargas de Potência), nem 

um mero termômetro (já que não 

faz a indicação visual, analógica ou 

digital, da temperatura...): é, sim, 
um sensor de “limiar”, com alarme 

sonoro, e que pode ser gatilhado (a 

escolha é feita pelo mero reposi¬ 
cionamento do cursor de uma cha- 

vinha...) tanto pelo trânsito descen¬ 
dente da temperatura monitorada 

pelo limiar escolhido, quanto pelo 
trânsito ascendente...! 

Assim, em dois exemplos ób¬ 
vios, se num determinado processo, 

certo material não possa ter sua 
temperatura caindo abaixo de - di¬ 
gamos - 30°, o DAT! pode ser re¬ 
gulado para tal limiar, e chaveado 
para “alarme baixo”, com o que, 

assim que a temperatura do dito 
material descer (ainda que 1 grau- 
zinho só...) a menos do que os tais 

30°-, um forte alarme sonoro 
soará... Já em condição inversa, um 

processo que exija uma temperatura 
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máxima de certo fluído em 60°, re¬ 
quer apenas que o DAT! seja pré- 
ajustado para tal limite, e chaveado 

para “alarme alto”... Assim, se por 
qualquer eventualidade ou descon¬ 

trole, a temperatura ultrapassar os- 
tais 60° (mesmo que por menos de 
lp...), o alarme sonoro avisará... 

Utilíssimo em muitas apli¬ 
cações de “chão de fábrica”, o 
D ATI foi pensado, projetado e 

“leiautado” para uso “pesado”, 
formando um conjunto completo e 
autônomo, que pode ser alimentado 
por redes de 110 ou de 220 VCA... 

Aceita - como sensor térmico - 
NTCs (termístores com coeficiente 
negativo de temperatura) em ampla 

gama de valores (condicionado 
apenas ao valor ôhmico nominal do 

próprio potenciômetro de ajuste ou 
calibração, conforme veremos...), é 
pequeno, leve, robusto, de manu¬ 
tenção e instalação muito fáceis, 
como convém a qualquer bom mó¬ 
dulo destinado a aplicações profis¬ 
sionais... 

Dentro do Universo/Leitor de 
A.P.E. residem milhares de técni¬ 

cos industriais, eletricistas de ma¬ 
nutenção e assessores técnicos que 

saberão tirar o melhor proveito 
possível do projeto, eventualmente 
acrescentando-lhe adaptações ou 

modificações simples, à critério de 

especificidades e requisitos mais 

“críticos”... 

- FIG. 1-0 CIRCUITO - O “ve¬ 
lho” e “manjadíssimo” Integrado 
741 6 utilizado no núcleo do cir¬ 
cuito, numa estrutura um tanto in- 

comum: trabalha como oscilador 

(Frequência na faixa central de 
áudio, para boa “impressivida- 

de”...) gatilhado por nível de 

Tensão na sua Entrada Inversora 
(pino 2). A Frequência básica de 
oscilação (que corresponde ao 
tom de áudio do alarme, quando 
disparado...) é determinada pelos 
valores dos dois resistores de 
100K mais o capacitor de 100n... 
Um simples e direto divisor de 
Tensão, incorporado pelo termís- 
tor NTC (5K, nominalmente, mas 
podendo ser usados outros valo¬ 
res) e pelo próprio potenciômetro 

de ajuste/calibração (nominalmen¬ 
te 10K, “modificável”, contudo, 
dependendo do real valor nominal 
do NTC...). Observem que a cha¬ 

ve CH-1 (2 polos x 2 posições) 

está circuitada em função reverso- 
ra, de modo a (dependendo da po¬ 
sição da sua alavanquinha) colo¬ 

car o NTC e o potenciômetro em 
“posições elétricas” capazes de 
fazer o arranjo funcionar tanto 
como alarme de elevação de tem¬ 
peratura, quanto como alarme de 
“abaixamento” de temperatura... 

Daí a qualificação “DUPLO” pa¬ 
ra o D ATI...! Graças ao bom ga¬ 
nho implementado ao circuito, a 
sensibilidade e a resolução são 

muito boas, com o D ATI reagindo 

a variações de no máximo Io (a- 

cima ou abaixo do ponto ajustado, 
dependendo da função escolhida 

via CH-1...), parâmetro mais do 
que conveniente para a grande 
maioria das aplicações, mesmo as 

mais sofisticadas... Quanto ao 
alarme sonoro em sí, o 741 “sozi¬ 
nho” não mostra Potência de saí¬ 

da suficiente para o acionamento 
eficaz de transdutores em níveis 

“fortes"... Assim, um par com¬ 

plementar de transístores univer¬ 

sais foi aplicado ao pino 6 do In¬ 
tegrado, “drivenando” um alto- 
falante (via capacitor de 100u), 
com o que um considerável “ber¬ 
reiro” é emitido ao dar-se a osci¬ 

lação! O nível sonoro foi dimen¬ 

sionado para a “suficiência”, ou 
seja: é forte o bastante para ser 
ouvido mesmo num ambiente in¬ 
dustrial naturalmente ruidoso, mas 

não tão “bravo” que possa irritar 
o operador ou “mascarar” outras 
sensações sonoras que “devam” 
ser monitoradas num ambiente in¬ 
dustrial... A grande simplificação 

geral do circuito, sem núcleo, 
sensoieamento e módulo de 
Potência, se deve ao uso de uma 
fonte simétrica (condição em que 

um Amplificador Operacional - 

como o 741 - trabalha “como gos¬ 

ta”...) convencional, a transfor¬ 
mador, cuja retificação nas duas 

“metades” do splít é feita pelos 

diodos 1N4004, com filtragem e 
“amaciamento” da C.C. resultan¬ 

te executada pelo par de capacito- 
res eletrolfticos de lOOOu... 

Através de um simples chavea- 
mento manual no primário do tra- 

fo de força, tanto rede de 110V 
quanto de 220V poderá ser utili¬ 

zada na energização geral do cir¬ 
cuito, versatilizando sua apli¬ 

cação... 

HG. 2 - LAY OUT DO CIR- 
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LISTA DE PEÇAS 

• 1 - Circuito Integrado 741 • 1 - Placa de Circuito Impresso de “onde” vai ser “enfia- 
• 1 - Transístor BC547 ou equi- específica para a montagem do” o próprio sensor, e 

valente (11,2x6,8 cm.). qual o “trajeto” a ser per- 
• 1 - Transístor BC557 ou equi- • 1 - Cabo de força (“rabicho”) corrido pelo tal cabo... 

valente completo EXEMPLO: se tiver que 
• 2 - Diodos 1N4004 ou equiva- • - Fio e solda para as ligações atravessar zonas ou su- 

lentes I " ' .| perfícies inóspitas, corrosi- 
• 1 - Termístor NTC, com valor OPCIONAIS/DI VERSOS vas ou sob temperatura 

nominal de 5K (a 25s) - muito elevada, obviamente 
VER TEXTO • 1 - Caixa para abrigar a mon- que o material de pro- 

• 1 - Resistor 33R x 1/4W tagem. O tipo, tamanho. teção/revestimento do dito 
• 2 - Resistores 100K x 1/4W forma e acabamento do cabo deverá ser compatível 
• 1 - Potenciômetro 10K - linear Container são absolutamen- com tais “dificuldades” 
• 1 - Capacitor (poliéster) 100n te livres, ficando a critério (revestimento de amianto, 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) das disponibilidades e re- resistente a ácidos, etc.). 

lOOux 16V quisitos específicos... • - Materiais ou mini-contai- 
• 2 - Capacitores (eletrolftico) Convém, apenas, que suas ners/isoladores/impermea- 

IOOOux 16V dimensões comportem um bilizadores diversos, para 
• 1 - Transformador de torça alto-falante não muito pe- envolver/fixar o NTC no 

c/primáno para queno e que apresente pelo seu local de sensoreamen- 
0-110-220V e secundário menos um painel onde pos- to... Esses materiais 
para 9-0-9V x 350 mA sa ser demarcada a escala também dependerão muito 

• 1 - Alto-falante com impedân- de graduação anexa ao de onde o termístor vai ser 
cia de 8 ohms (o tamanho knob do potenciômetro de colocado, tipo do fluído. 
dependerá unicamente da ajuste - VER TEXTO material ou superfície a ele 
caixa disponível, levando- • 1 - Knob para o potenciôme¬ agregada, etc. EXEMPLO: 
se em conta que o rendi¬ tro, de preferência de tipo para que o NTC trabalhe 
mento sonoro é sempre grande, com “bico”, risco mergulhado num fluído 
proporcional ao diâme¬ ou seta indicadora, para qualquer, é conveniente 

tro.,.) maior facilidade na inter¬ encapsulá-lo num pequeno 
• 1 - Interruptor simples (chave pretação visual da escala/a¬ tubo de vidro resistente 

H-H, “gangorra”, bolota juste... (“pirex”), ou envolvê-lo 
ou alavanca) • - Cabo paralelo para ligação numa camada protetora de 

• 1 - Chave de Tensão remota do sensor (NTC). epoxy, essas coisas. SU¬ 
(“110-220”) com botão Como a Corrente em tal GESTÕES E MAIS 
“raso”, tipo H-H cabo é mínima, seu calibre EXEMPLOS, no final da 

• 1 - Chave 2 polos x 2 posições poderá ser modestíssimo... presente matéria... 
(pode ser uma H-H stan- Já o tipo de revestimento/i¬ 

dart...) solamento dependerá muito 

CUITO IMPRESSO ESPECÍFI¬ 

CO - Tratando-se de um proje¬ 
to/montagem com “visão” profis¬ 

sional, industrial, não nos preo¬ 

cupamos muito (ao contrário...) 

com excessiva compactação do 

lay oaL.. Preferimos uma placa 
“folgada” (o que facilita muito a 
montagem/manutenção...) de mo¬ 
do a acomodar todas as peças 
principais, incluindo o transfor¬ 
mador (fora do Impresso ficam 

apenas os controles e sensor...). A 

figura mostra o padrão cobreado 

de pistas e ilhas em escala 1:1, 
podendo ser diretamente copiado 

e confeccionado pelas técnicas 

“tradicionais” de Circuito Im¬ 

presso... Observem, porém, que 

mesmo “folgada” e não conges¬ 
tionada, a placa requer uma com¬ 

pleta e atenta verificação final, 
ainda antes de se começar as sol¬ 

dagens, para a busca (e eventual 

correção...) de defeitos, falhas, 
“curtos”, etc. (que podem acon¬ 
tecer, por erros de traçagem ou 

insuficiências durante a corrosão 
pelo percloreto de ferro...). As 
duas grandes cruzetas demarcam 

os furos de fixação das abas do 
transformador de força, e podem 

servir - simultaneamente - para a 

própria fixação da placa no inte¬ 
rior do Container escolhido... 

-HG. 3 - “CHAPEADO” DA- 
MONTAGEM - Fica “visualmen¬ 

te explicado” por que a placa de¬ 
ve ser tão “folgada”... A presen¬ 
ça do transformador de força so¬ 
bre o Impresso, obriga a uma cer¬ 
ta “largueza”, ao mesmo tempo 
em que beneficia eventuais manu¬ 
tenções, trocas de componentes, 

etc. Como se trata de uma monta¬ 
gem para profissionais, não va¬ 

mos enfatizar aqui detalhes mais 
elementares, porém lembramos da 
necessidade de se manter atenção 

especial quanto aos componentes 
polarizados e suas posições (Inte¬ 
grado, transístores, diodos e ca- 

pacitores eletrolíticos). A respeito 
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do trafo, o lado que mostra fios 
de cores iguais nos extremos (e - 

obviamente - de cor diferente na 

posição central...) é o secundário 
(S), ou seja: o enrolamento de 
9-0-9V. Convém que o corpo do 
transformador (via parafuso/por¬ 
cas nas suas abas e furos respec¬ 

tivos...) seja fixado à placa antes 
de se dimensionar, cortar e desen- 

capar as pontas dos seus fios para 
soldagem às ilhas a eles destina¬ 

das... Atenção, também, ao corre¬ 
to valor/posição dos resistores, 
não esquecendo ainda de verificar 
bem o estado e a qualidade dos 

pontos de solda, antes de “ampu¬ 

tar” os excessos de terminais e 
fios, pelo lado cobreado, ao final 

da etapa... Notem ainda que - co¬ 

mo praticamente tudo é concen¬ 
trado na própria placa - são várias 

as ilhas periféricas destinadas às 
conexões externas ou “semi-ex- 
temas” (vistas a seguir)... Todas 
essas ilhas estão devidamente co¬ 
dificadas com mímeros e letras, 
para facilitar a interpretação e 

evitar erros... Atenção! 

- FIG. 4 - LIGAÇÕES PERIFÉRI¬ 

CAS - As conexões externas à 
placa são vistas na figura, onde a 
placa é mostrada pelo seu lado 
não cobreado (assim como ocor¬ 

reu na ilustração anterior...). Ob¬ 
servar as ligações ao potenciôme- 

tro (apenas dois dos seus termi¬ 

nais precisam ser ligados), que é 

visto pela traseira. Notar as co¬ 
nexões às chaves L-D (liga-desli- 
ga) e “110-220” (para adequação 
à Tensão da rede local), as quais 

são acompanhadas de setas que 

indicam inclusive o sentido de 

acionamento dos controles... O 

ponto mais importante, contudo, 

refere-se às ligações da chave de 
função do alarme (alarme de 

“baixa” e alarme de "alta”, con¬ 
forme indica a seta de acionamen¬ 

to...): seus 6 terminais devem ser 
ligados às respectivas ilhas/furos 
rigorosamente conforme mostra¬ 

do, já que a mínima inversão nes¬ 

sas conexões “embananará” to¬ 

talmente o funcionamento do 

DATT... O NTC (muito prova¬ 
velmente ligado à placa em con¬ 
dição “remota”, por um cabinho 

paralelo relativamente longo...) e 
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o alto-falante não apresentam 

grandes dificuldades na identifi¬ 
cação/ligação, uma vez que são 

componentes não polarizados... 

RECOMENDAÇÕES 
& SUGESTÕES... 

Pelo posicionamento/afasta¬ 
mento das respectivas ilhas/furos, 

as três chaves (D-L, “110-220” e 
“Baixa-Alta”) podem, pelo monta¬ 
dor mais habilidoso, serem ligadas 
diretamente à placa, o que compac¬ 

tará ainda mais o conjunto... Entre¬ 
tanto, se tais controles forem fisi¬ 

camente incorporados pelo lado 
não cobreado da placa, seu posi¬ 
cionamento final no painel externo 
do DATI ficará extremamente difi¬ 
cultado pelo “corpão” do transfor¬ 
mador de força... Uma idéia práti¬ 
ca, para simplificar as coisas (em 
termos mecânicos) é simplesmente 

soldar tais chaves pelo lado co¬ 

breado do Impresso! 
Como na face cobreada não 

há excrescências ou protuberâncias 
outras, a sua acomodação interna 
junto ao eventual painel frontal do 
Container ficará bastante facilita¬ 
da... Pensem nisso. 

As conexões do alto-falante e 

do potenciôrnetro devem ser curtas, 

porém sendo dada uma conveniente 
“folga” que permita o fácil “des¬ 
monte” do conjunto, eventual reti¬ 

rada da caixa para manutenção, es¬ 
sas coisas... Quem quiser dar con¬ 
dições e aspectos realmente profis¬ 
sionais ao conjunto, poderá até efe¬ 

tuar as ditas conexões via pares de 
elementos de barra tipo “Sindal”, e 
não através de fios “diretos” como 
mostra a figura... 

Quanto ao NTC, seu quase 

inevitável posicionamento remoto 
(longe da placa, na prática...) pede 

um sistema simples de conexão, 
que pode ser implementado via 
conjunto de jaque e plugue (tama¬ 

nho J2 e P2), sendo o primeiro in¬ 

corporado ao painel do DATI, e o 
segundo à extremidade do par de 
cabinhos que vem do dito termístor, 
esteja ele onde estiver... 

Todos esses “refinamentos” 
elétricos e mecânicos ficam, contu¬ 

do, por conta das habilidades, cria¬ 

tividade e necessidades específicas 

do montador e da.utilização... Re¬ 

comendamos um mínimo de plane¬ 
jamento prévio, antes de serem to¬ 

madas decisões a respeito desses 
aspectos finais do DATI... 

- HG. 5 - A CAIXA - Conforme já 

dissémos, são muitas as possibili¬ 
dades ou variantes de “encaixa- 
mento” do módulo (o uso, o am¬ 

biente e outras circunstâncias, 
poderão ser determinantes nessa 
decisão...). Entretanto, a nfvel ge¬ 

ral, a sugestão mostrada na figura 
nos parece a mais adequada e 
simples: no painel frontal do Con¬ 
tainer podem ficar o potenciôme- 
tro (com respectivo knob e escala 

graduada...), a chave “liga-desli- 
ga” e o “chaveamento de função” 

(alarme “baixo” ou “alto”), além 
do eventual jaque para inserção 

do plugue extremo do cabinho 
que vem do NTC... Na parte tra¬ 
seira da caixa podem ficar a pas¬ 
sagem (com ilhós de borracha 
próprio...) do cabo de força e a 
chave de escolha da Tensão da 
rede local (“110-220”). Numa 
das laterais (ou mesmo no topo...) 

da caixa, o alto-falante pode ser 
intemamente instalado, confron¬ 
tando com um conjunto de furi- 
nhos ou frestas destinadas à pas¬ 

sagem do som para o exterior... 

- HG. 6 - “AGASALHANDO” & 
FIXANDO O SENSOR... - De¬ 
pendendo diretamente de “onde” 

o sensor (NTC) vai trabalhar, di¬ 

versos tipos de proteção ou fi¬ 

xação poderão ser necessários... 
A figura dá algumas sugestões, 
servindo de base áo raciocínio do 
montador/instalador... Na prática, 
contudo. Vocês terão que “se vi¬ 
rar”, in loco, pois cada caso é um, 

caso, e recomendações muito 

genéricas podem não servir para 

condições muito específicas... 

- A - Numa utilização “seca”, em 
ambiente não inóspito (por 
exemplo: na monitoração da 
temperatura de um maquiná- 

rio, sensoreada à superfície da 
tal máquina, metálica...), o 

NTC pode ficar relativamente 

sem proteções, simplesmente 

colado com pasta de epoxy ao 

ponto desejado... Uma so¬ 
lução de fixação semi-perma- 
nente é colar o NTC não dire¬ 
tamente ao maquinário, mas 
sim a um pequeno imã, o qual 
poderá ser fixado conforta¬ 
velmente onde se queira (ob¬ 

viamente sobre superfícies de 

ferro, aço, etc.). 

- B - Já numa aplicação “molha¬ 
da”, com o sensor devendo 
ser colocado dentro de reci¬ 
pientes contendo líquidos ou 
fluídos os mais diversos, ob¬ 
viamente que a proteção/iso¬ 
lamento deverão ser incre¬ 
mentados... A solução mais 

prática e efetiva é encapsular 
o NTC num pequeno tubo de 
pirex (vidro resistente à Tem¬ 

peratura e a vários agentes 
químicos externos...), cuja 
tampa deverá dar passagem 

aos cabinhos de conexão, de¬ 
vidamente protegidas e veda¬ 

das todas as junções com pas¬ 

ta de silicone ou epoxy. 
- C - Outro tipo de aplicação que 

requer uma certa criatividade 

no sensoreamento é o repre¬ 
sentado por tubos ou caba- 
gens elétricas... Um solução 

apropriada é fixar o NTC 

(com adesivo forte de epoxy) 
a um grampo metálico tipo 
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“jacaré”, com a conveniente aber¬ 
tura de “boca” (para abranger 
confortavelmente o diâmetro do 
duto ou cabagem a serem monito¬ 
rados...)' Daí é só “grampar” o 
ponto desejado (a solução também 
é do tipo semi-fixa, podendo, 
quando for necessário, ser facil¬ 
mente removido ou mudado de lu¬ 
gar o sensor...). 

CALIBRAÇÃO, 
ESCALA GRADUADA, ETC... 

O DATI, conforme foi afirmado 
no início, não é um termômetro, mas sim 
um alarme parametrável de Temperatu¬ 
ra, com dupla função “escolhível” por 
chave (“quente” dispara ou “frio” dis¬ 
para...). Dessa forma, durante o ajuste 
ou calibração, certamente que será ne¬ 
cessário o concurso de um termômetro 
auxiliar, de boa precisão e resolução, 
usado para determinar o ponto exato em 
que o alarme deva soar... 

Já explicamos um “quanquilhão” 
de vezes, em matérias anteriores do gê¬ 
nero, formas práticas e razoavelmente 
precisas de se fazer tais calibrações/a- 
justes... Entretanto, em muitas apli¬ 
cações onde precisão extrema não seja 
um pré-requisito (onde - por exemplo - 
uma resolução de 5o seja aceitáveL..), 
uma escala graduada poderá ser facil¬ 
mente incorporada ao painel, em tomo 
do knob do potenciômetro, facilitando 
mírito as operações e ajustes ocasionais! 

Gabaritando os extremos da faixa 
com água contendo cubos de gelo (refe¬ 
rencial de “zero” grau...) e depois com 
água fervendo, em ebulição (100°), os 
pontos angulares correspondentes po¬ 
derão ser marcados no arco de giro do 
dito potenciômetro... Em seguida, com o 

o de um “transferidor”, o arco ob¬ 
tido poderá ser dividido em 100 “fatias” 
iguais, fazendo-se a marcação numérica 
- num exemplo - de 10 em 10 graus pa¬ 
ra facilitar a leitura e interpretação... 

Em algumas utilizações, a gama 
ou faixa simplesmente não precisará ser 
tão ampla... Se em certa aplicação os li¬ 
mites nunca forem inferiores a - diga¬ 
mos - 30°, e nunca superiores a - noutro 
exemplo - 60,° bastará efetuar a cali¬ 
bração cuidadosa desses dois limites 
(com o auxílio de um aquecedor e de um 
bom termômetro), depois do que o arco 
demarcado poderá ser angularmente di¬ 
vidido em segmentos iguais, devidamen¬ 
te “numerados” (de 30 a 60, no caso...). 

Em qualquer das sugestões acima, 
a margem de erro será unicamente de¬ 
pendente da linearidade da curva do po¬ 
tenciômetro utilizado, e da precisão da 
leitura feita com o termômetro auxiliar 
nos pontos/limites pré-estabelecidos... 

O VALOR NOMINAL DO NTC... 

Normalmente, os valores nomi¬ 
nais dos termístores NTC são referen¬ 
ciados a 25°, ou seja; um NTC de 5K 
apresentará esses 5.000 ohms sob tem¬ 
peratura de 25°, com a resistência 
“caindo” ao se verificarem temperaturas 
maiores do que o referencial, ou “subin¬ 
do” sob temperaturas menores do que 
25o... 

Se não for possível obter-se o 
NTC de 5K indicado na LISTA DE 
PEÇAS, não há grandes motivos para 
preocupações ou frustações...! Na ver¬ 
dade, qualquer NTC, com valor nominal 
desde poucas centenas de ohms, até vá¬ 
rias dezenas de quilo-ohms, poderá ser 
utilizado no DATI, desde que o valor do 
potenciômetro de ajuste seja devida¬ 
mente condicionado para o dobro da¬ 
quele apresentado pelo termo-sensor 
nominalmente...! 

Assim, se for obitdo um NTC de 
10K, basta utilizar um potenciômetro 
(sempre LINEAR...) de 22K, e assim 
por diante... Esse fator, na verdade, des¬ 
tina-se unicamente a facilitar a distri¬ 
buição da eventual escala graduada a ser 
traçada/ dividida em tomo do arco de gi¬ 

ro do dito potenciômetro, “centrando” 
ao máximo a zona de ajuste... Condições 
muito extremas, contudo (faixa de tem¬ 
peratura monitorável muito “estreita”, 
ou mesmo em níveis médios muito “dis¬ 
tantes” dos 25° sob os quais o NTC é 
referenciado...) poderão exigir poten¬ 
ciômetro cujo valor seja radicalmente 
“fora” do “dobro” do NTC... Tais 
eventualidades poderão, tranquilamente, 
ser “aceitas” pelo DATI, a partir de al¬ 
guma experimentação inicial, até que se 
chegue a um valor de potenciômetro que 
proporcione confortável ajuste e esca¬ 
la... 

ATENÇÃO! 
Quando você vier para Santa Efigènia 
procurar: 

- Componentes eletrônicos; 
- Elétricos; 
- Informática; 
- Telefonia; 

- Instrumentos de medição; 

- Eletromecânicos; 

- Laminados (fenolite/Tibra/etc.); 

- Ferragens; 

- Sucata eletrônica, em geral; 

passe antes na “CELTY ELETRÔNI¬ 
CA", que você encontrará grande va¬ 

riedade de materiais (novos e usados) 

para diversas finalidades. Fica na Rua 

General Osório, 151 - Sta.Efigênia 
Telefone: (011)222-2644 

ELETRÔNICA 
ATACADO E VAREJO 

Obs: Toda semana uma novidade. 


